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RESUMO 

0 Estado Democratico de Direito, a despeito de garantir os direitos fundamentais do 
homem, em determinados momentos, tern o poder de mitiga-los em prol do bem 
coletivo, da ordem publica, atuando atraves de orgaos competentes nos estritos 
limites legais. Nesse lume, a presente pesquisa foi desenvolvida a partir de 
consultas doutrinarias e artigos juridicos, utilizando metodos historico-evolutivo e 
bibliografico, tendo como principal fonte para sua execucao a leitura de livros e 
periodicos pertinentes ao tema e tern o escopo de discutir a legalidade do exercicio 
do poder de policia e o abuso de autoridade na abordagem policial. O presente 
trabalho divide-se em tres capitulos, consistindo em breve estudo sobre o Estado 
enfocando a delegacao dos seus poderes aos agentes publicos limitando suas 
atribuicoes para o exercicio de suas atividades. A partir desse conhecimento, 
focaliza-se no poder de policia que se destina a assegurar o bem estar social, 
restringindo direitos e liberdades em favor do interesse publico; como tambem no 
abuso de autoridade praticado com excesso ou desvio de poder por agentes 
policiais que no exercicio de suas funcoes para prevenir e combater a criminalidade, 
estao vulneraveis a cometer violacoes, devido a execucao das atividades ostensivas 
e preventivas por meio da abordagem averiguando indicios ou suspeicao de atos 
criminosos. 

Palavras-chave: Poder de Policia. Abuso de Autoridade. Abordagem Policial. 



ABSTRACT 

The democratic rule of law, in spite of guaranteeing the fundamental rights of man, 
on occasions, has the power to mitigate them for the good collective, public order, 
acting through the competent bodies in strict legal limits. In that light, this study was 
developed from consultations doctrinal and legal articles, using methods historical 
and bibliographical-rolling, the main source for its implementation to read books and 
periodicals relevant to the subject and has the scope to discuss the legality of 
exercise of police abuse of authority and the police approach. It will soon study on 
the state focusing on the delegation of powers to public officials limited their powers 
to the exercise of their activities. From that knowledge, focuses on the power of 
police which is designed to ensure the welfare, rights and restricting freedoms in 
favor of public interest, as well as abuse of authority charged with abuse or misuse of 
power by police officers in that exercise of their duties to prevent and combat crime, 
are vulnerable to commit rape, because the ostensible enforcement of activities and 
preventive approach by looking into it evidence or suspicion of criminal acts. 

Keywords: Power of Police. Abuse of Authority. Police approach. 
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INTRODUCAC1 

Nos dias hodiernos e cada vez mais recorrente na midia a divulgaeao de 

acoes inexitosas ou abusivas por parte da policia em acoes de abordagem policial. 

Nao se pode olvidar que em urn Estado Democratico de Direito, as liberdades e 

direitos dos individuos e amplamente assegurada num corpo de normas de carater 

constitucional, razao pela qual esse tipo de pratica e amplamente rechacada pela 

sociedade e pela lei. 

Entretanto, nao obstante esses direitos serem garantidos 

constitucionalmente o convivio harmonico em sociedade e a manutencao da ordem 

publica justificam a "ingerencia" do Estado nas garantias individuals, atraves do 

poder de policia, que mitiga urn pouco desses direitos em prol do bem coletivo. 

Utilizaram-se os metodos: bibliografico em todo o trabalho monografieo 

atraves de doutrinas referentes ao direito administrativo, policiamento ostensivo e 

abuso de autoridade; o historico-evolutivo como na evolugao do Estado e historico 

da seguranca publica e da policia militar; e exegetico-juridico na Lei 4.898/65, nos 

artigos juridicos da internet. 

Em virtude da pratica diaria do policial militar que, para preservar e manter a 

ordem publica e promover o bem comum no exercicio de suas atribuicoes sao 

responsaveis pelo policiamento preventivo e ostensivo na realizacao das 

abordagens e poderao aplicar o uso da forca quando a situacao exigir. O tema em 

comento e de relevancia para os que exercem a profissao, para a sociedade e 

juridicamente devido a demanda de processos dessa natureza. 

Nesse contexto, o presente trabalho se propoe a analisar o poder de policia 

do Estado exercido atraves da policia militar nos casos de abordagem pessoal, no 

afa de demonstrar quando se configura o abuso de autoridade ou o mero estrito 

cumprimento do dever legal; como tambem verificar a evolucao do Estado, os 

poderes conferidos aos seus agentes, demonstrando a supremacia do direito 

individual frente ao coletivo, e por fim, investigar a abordagem policial e suas 

diretrizes, as formas de abuso de poder e se a execucao ocorreu dentro da 

normalidade dos padroes de procedimento da policia militar. 

No primeiro capftulo, sera realizada uma sinoptica analise do Estado e seus 

poderes, com o intuito de proporcionar uma melhor compreensao acerca da 
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possibilidade e legitimidade do ente estatal para intervir nos direitos individuals em 

prol do bem publico, apresentando-se em seguida o conceito e os dispositivos legais 

referentes a seguranca publica. 

Prosseguindo, o segundo capitulo versara sobre poder de policia e todas as 

suas nuances, realizando-se inclusive, a necessaria distincao entre poder de policia 

e policia, entre policia administrativa e policia judiciaria. 

Culmina o presente estudo, com o terceiro capitulo que discorrera sobre a 

policia militar, seu historico e normas concernentes a competencia, ressaltando a 

competencia para o policiamento ostensivo, em seguida tratar-se-a da abordagem 

policial, apresentando as situacSes que ensejam tal medida, bem como algumas 

tecnicas de abordagem, para, por fim, tratar-se do abuso de poder em paralelo com 

a Lei n 4898/65, que dispoe sobre o abuso de autoridade, chegando ao problema da 

pesquisa que e discutir se a mera abordagem policial consiste ou nao em abuso de 

poder. 



CAPITULO 1 CONCEPQOES ACERCA DO ESTADO 

Ao se pretender abordar o tema referente ao exercicio do poder de policia 

nas abordagens policiais, bem como as hipoteses de abuso de poder, 

indubitavelmente ha que se fazer uma analise, ainda que sucinta, sobre o papel do 

Estado na vida em sociedade e como ocorreu a evolucao para o Estado 

Democratico de Direito. 

1.1 Processo Historico-Evolutivo do Estado 

Atualmente, pode-se compreender o Estado como sendo urn agrupamento 

social politicamente organizado, gerido por objetivos em comum, obviamente 

segundo determinadas normas juridicas em urn territorio certo e definido, sob a total 

tutela de urn poder soberano, representado por urn governo independente. Assim 

sendo, a consolidacao do Estado surge na medida em que coexistem interesses 

similares de uma coletividade e o devido animo de coloca-los em pratica. 

Entretanto, nem sempre foi assim, nem sempre o Estado se curvou perante 

as normas juridicas, nem sempre o poder estatal foi mitigado em favor das 

liberdades individuals, num primeiro momento verificava-se a existencia de urn 

Estado Absolutista caracterizava-se pela concentracao do poder. A vontade do 

monarca soberano tornava-se a vontade do Estado, nao havendo responsabilidade 

ou controle relativo aos atos estatais, detendo, o soberano, as competencias de 

legislar, administrar e julgar. Nesse tipo de Estado, os suditos nao possuiam 

quaisquer meios para assegurar seus direitos ou para defende-los das frequentes 

arbitrariedades reais, ficando totalmente marginalizados, sujeitos a vontade suprema 

do governante, motivo pelo qual nao se podia sequer falar na existencia de direitos 

fundamentals do homem. 

Com base na obra de Daura (2007, p. 22), pode-se afirmar que a partir da 

segunda metade do seculo XVII e nos seculos XVIII e XIX, com o aflorar da 

burguesia, que se tornou a nova classe dominante, formada por comerciantes que 

desejavam participar da sociedade e deter o poder, tal situacao comeca a sofrer 
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abaios culminando com a derrota do poder absoluto e a formacao do chamado 

Estado Moderno. Surgiram nessa epoca, as Declaracoes de Direitos do Homem, 

dentre as quais se destacam o Bill of Rights (1688) na Inglaterra, que expurgou o 

Estado absoluto e implantou o sistema monarquico constitucional, com os poderes e 

atribuicoes reais limitados pela soberania popular; a Constituicao dos Estados 

Unidos (1787) que, apesar de imediatamente nao prever os direitos fundamentals, 

possibilitou tal inclusao em 1789 atraves da aprovacao das dez emendas a 

Constituicao, as quais foram confirmadas em 1791. A previsao da separacao dos 

poderes em Executivo, Legislativo e Judiciario ficou assim prevista e, tambem, 

nasceu o conhecido Bill of Rights do povo norte-americano, fazendo parte integrante 

desta Constituicao. E por fim, na Franca, a Declaracao dos Direitos do Homem e do 

Cidadao (1789) levou a derrota do Estado absolutista, abrindo espaco ao Estado 

liberal, que proclamou o direito e garantia as liberdades publicas, direitos civis e 

politicos. Estes documentos influenciaram diretamente o conteudo das Cons t i t u tes 

dos Estados Atuais. 

Neste contexto, a primeira ideia sobre Estado de Direito consiste na 

compreensao de que tambem o proprio Estado deva se submeter a urn 

ordenamento jundico. Dessa concepcao surge a mais ampla ideia de legalidade: 

submissao de todos, inclusive os orgaos de governo, a lei. Essa e a importante 

concepcao, inovadora para aquele momento historico, dos moldes do Estado 

contemporaneo e liberal. O Estado moderno nasce como Estado de Direito, cuja 

essencia implica a limitacao do poder do Estado, seja ele governado 

hereditariamente pelo rei, nos moldes do Estado absolutista seja, pelo representante 

do povo o qual e eleito por sufragio. A separacao dos poderes e o reconhecimento 

de direitos individuals do homem faziam-se, contudo, necessarios. 

O surgimento do Estado de Direito na sua forma liberal foi, todavia, apenas o 

primeiro passo de uma extensa evolugao conceitual. Tal Estado liberal representava 

urn estagio, inicial, de urn Estado de Direito que, atualmente entende-se apenas 

como formal, ao inves do efetivo enfoque material. 0 que seria previsivel em razao 

do poder estatal que era sua maior e principal caracteristica, afirmando-se, inclusive, 

que aquele Estado de Direito liberal era desprovido de "conteudo". O Estado de 

Direito formal foi, em seguida, complementado por ideias de caracterfsticas 

positivistas, com base nas quais, este Estado de Direito formal reduziu-se a urn 

"sistema apolitico de defesa e distanciacao perante o Estado", como expos J. J. 
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Gomes Canotilho (apud DAURA, 2007, p. 25). Desta forma, caracterizava-se o 

Estado de Direito baseado apenas na forma do exercicio do poder, sem qualquer 

vinculacao a conteudo ou a fins sociais. Assim, era possivel, ao menos 

hipoteticamente, que, sob a forma de urn Estado de Direito, se organizasse qualquer 

Estado, ainda que os fins desse Estado fossem os mais censuraveis ou repugnantes 

que se possa pensar, como inclusive, vislumbrou-se na pratica, quando o nazismo 

imperou na Alemanha atraves de urn Estado formalmente de Direito, mas que 

materialmente ignorava, esmagava os direitos basicos inerentes ao individuo. 

Contudo, segundo Daura (2007, p. 26), em face da estreita ligacao entre o 

conceito classico de legalidade e o Estado de Direito formal, muitos defendiam, 

assim mesmo, esta forma de Estado com a conviccao de que a lei, em face de 

refletir a vontade popular ou da maioria, era, segundo J. J. Gomes Canotilho, urn 

instrumento seguro de transformacao e paz social. Nos dias atuais, persegue-se a 

concretizacao de urn Estado de Direito material, que, sem abrir mao do elemento 

formal, necessario a seguranca das relacoes juridicas, almeja principios faticos que 

legitimariam a existencia do proprio Estado. Sao elencados por J. J. Gomes 

Canotilho (apud DAURA, 2007, p. 26) como pressupostos materiais necessarios ao 

Estado de Direito: a juridicidade; a constitucionalidade e os direitos fundamentais. 

Este tambem e o entendimento de Lucia Valle Figueiredo (1997, p. 89) a qual afirma 

que, para haver um concreto Estado de Direito, e necessario que se atenda a alguns 

pressupostos, nao so formais, mas tambem, materiais mfnimos. 

Destarte, cumpre afirmar que os objetivos do Estado sao a ordem e a defesa 

social, em suma, o bem estar social, o bem publico; sendo os seus tres elementos 

precipuos o povo, o territorio e o poder politico. Nos dizeres de Darcy Azambuja 

(1999, p. 30), "Estado e a organizacao politico-juridica de uma sociedade para 

realizar o bem publico, com governo proprio e territorio determinado". 

Entretanto, nao se pode olvidar que, conforme exposto, de que o Estado e 

um meio, nao um fim em si mesmo, sendo a sua essencia precipua regular 

condutas, visando a realizacao individual e social do homem e para isso, nao basta 

ser apenas formalmente de direito, ou seja, materialmente deve calcar-se no 

respeito aos direitos e garantias fundamentais do homem e na necessaria mitigacao 

desses direitos quando oportuno e conveniente para o estabelecimento da paz 

social. 
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Para melhor atender a esses fins colimados, o Estado cinde a sua estrutura 

interna de modo a atribuir funcoes numa forma de delimitar e especificar atividades, 

conforme sera visto nos comentarios que se seguem. 

1.2 Poderes e Funcoes do Estado 

Na concepcao de Carvalho Filho (2006, p. 02), o Estado e composto de 

Poderes, segmentos estruturais em que se divide o poder geral e abstrato, 

decorrente de sua soberania, apresentando uma divisao estrutural interna, destinada 

a execucao de certas funcoes estatais. Esses Poderes do Estado, segundo a 

classica triparticao concebida pelo filosofo Montesquieu, sao o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciario; denominados poderes estruturais, pregando com notavel 

sensibilidade politica para a epoca (seculo XVIIII), que entre eles deveria haver 

necessario equilibrio, de forma a ser evitada a supremacia de qualquer deles sobre 

outro. 

A cada um dos Poderes de Estado foi atribuido determinada fungao. 

Entretanto, nao ha exclusividade no exercicio das fungoes pelos Poderes. Ha sim, 

preponderancia. As linhas definidoras das fungoes exercidas pelos Poderes tern 

carater politico e figuram na Constituigao. Alias, e nesse sentido que se ha de 

entender a independencia e a harmonia entre eles: se, de um lado, possuem sua 

propria estrutura, nao se subordinando a qualquer outro, devem objetivar, ainda, os 

fins colimados pela Constituigao. 

A Constituigao atribui a cada um dos Poderes do Estado determinada fungao 

tipica: ao Poder Legislativo e atribuida a fungao normativa, de elaboragao das leis 

(fungao legislativa); o Poder Executivo, a fungao de dar execugao, diante de casos 

concretos, a lei, administrar os negocios publicos, isto e, governar (fungao 

administrativa); ao Poder Judiciario, a fung§o de aplicar a lei aos litigantes, 

processar e julgar (fungao jurisdicional). 

Entretanto, no Brasil, nao ha exclusividade no exercicio das fungoes pelos 

Poderes, vale dizer, nao ha uma rigida, absoluta divisao dos Poderes, mas sim 

preponderancia na realizagao dessa ou daquela fungao. Assim, embora os poderes 

tenham suas fungoes precipuas (fungoes tipicas), a propria Constituigao autoriza 
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que tambem desempenhem funcoes que normalmente pertenceriam ao Poder 
diverso (fungoes atipicas). 

A tripartigao dos Poderes por orgaos diferentes e independentes existe para 

coibir a acao de um deles sem limitacao dos outros, formando um verdadeiro 

sistema de freios e contrapesos que se subsume no principio de independencia e 

harmonia entre os Poderes. 

1.3 Poderes e Deveres dos Administradores Publicos 

Ainda na concepcao do doutrinador Carvalho Filho (2006, p. 35), o Estado 

embora se caracterize como instituicao politica, cuja atuacao produz efeitos externos 

e internos, nao pode deixar de estar a servieo da coletividade. A evolucao do Estado 

demonstra que um dos principals motivos inspiradores de sua existencia e 

justamente a necessidade de disciplinar as relacoes sociais, seja propiciando 

seguranca aos individuos, seja preservando a ordem publica, ou mesmo praticando 

atividades que tragam beneficio a sociedade. 

Nao obstante, e impossivel conceber que o Estado alcance os fins 

colimados sem a presenca de seus agentes, estes o elemento fisico e volitivo 

atraves do qual atua no mundo juridico. A ordem juridica confere aos agentes 

publicos certas prerrogativas para que estes, em nome do Estado, persigam a 

consecueao dos fins publicos. Essas prerrogativas sao outorgadas por lei, exigem a 

observancia dos principios administrativos - moralidade, e impessoalidade, 

razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiencia - e destinam-se ao atingimento do 

fim maior da Administragao Publica: a satisfacao do interesse publico. Essas 

prerrogativas consubstanciam os chamados poderes do administrador publico. 

Por outro lado, a lei impoe ao administrador publico alguns deveres 

especlficos e peculiares para que, ao agir em nome do Estado e em beneficio do 

interesse publico, execute bem a sua missao. Saos os chamados deveres 

administrativos. 

Os poderes e deveres do administrador publico sao atribuidos a autoridade 

para que ela possa remover, por ato proprio, as resistencias particulares a satisfacao 
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do interesse publico. Essa e a inafastavel ideia: conceder a Administragao Publica, 

certas prerrogativas para melhor satisfacao dos interesses publicos. 

1.3.1 Poderes Administrativos 

Diante do exposto, verifica-se que ha uma necessidade de abordar os 

poderes administrativos, que sao prerrogativas facultadas aos agentes publicos para 

agirem em nome do Estado, no intuito de alcancar o seu fim colimado de satisfazer o 

interesse publico. As modalidades pertinentes aos poderes administrativos sao: 

discricionario, vinculado, regulamentar, hierarquico, disciplinar e de polfcia, que 

serao esmiucados a seguir. Como esse assunto e passivel de discussao entre os 

doutrinadores que tratam sobre o assunto, sera seguido por esse trabalho a 

concepcao de Helly Lopes Meirelles (2004, p. 115 e ss). 

Para o doutrinador em comento, poder discricionario e o que o Direito 

concede a Administragao, de modo explicito ou implicito, para a pratica de atos 

administrativos com liberdade na escolha de sua conveniencia, oportunidade e 

conteudo, dentro dos limites permitidos em lei, nao se confundindo com arbftrio que 

e agio contraria ou excedente da lei. Como a conveniencia e a oportunidade sao o 

nucleo do tipo poder discricionario, o primeiro indica em que condigoes o agente vai 

conduzir e; o segundo diz respeito ao momento em que a atividade deve ser 

produzida. Ressaltando-se, que essa liberdade de escolha tern que ser compativel 

com o que dispoe a lei, sob pena de nao ser atendido o objetivo publico da agao 

administrativa. MEIRELLES (2004, p. 116). 

O poder vinculado e aquele que o Direito Positivo - a lei- confere a 

Administragao Publica para a pratica de ato de sua competencia, determinando os 

elementos e requisitos necessarios a sua execugao. Significa que, na pratica, o 

agente fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas 

especificagoes. Deixando de atender qualquer dado expresso em lei, o ato e nulo, 

por se desvincular de seu tipo-padrao. MEIRELLES (2004, p. 115). 

O poder regulamentar e a faculdade de que dispoem os Chefes do Executivo 

de explicar a lei para a sua correta execugao, ou de expedir decretos autonomos 

sobre materia de sua competencia ainda nao disciplinada por lei, como tambem 
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suprir ou regulamentar omissoes e vazios atraves de regulamentos e decretos. E um 

poder inerente e privativo dos Chefes do Executivo (CF, art.84, IV), e por isso 

mesmo, indelegavel a qualquer subordinado. MEIRELLES (2004, p. 125). 

Poder hierarquico e o que dispoe o Executivo para distribuir e escalonar as 

fungoes dos seus orgaos, ordenar e rever a atuagao de seus agentes, 

estabelecendo a relagao de subordinagao entre os servidores do seu quadro de 

pessoal. Poder hierarquico e poder disciplinar nao se confundem, mas andam juntos 

por serem os sustentaculos de toda organizagao administrativa. Hierarquia e a 

relagao de subordinagao existente entre os varios orgaos e agentes do Executivo, 

com a distribuigao de fungoes e a graduagao da autoridade de cada um. O poder 

hierarquico tern por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades 

administrativas, no ambito interno da Administragao Publica, atuando como 

instrumento de organizagao e aperfeigoamento do servigo e agindo como meio de 

responsabilizagao dos agentes administrativos, impondo-lhes o dever de obediencia. 

MEIRELLES (2004, p. 119). 

O poder disciplinar e a faculdade de punir inteiramente as infragoes 

funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas a disciplina dos orgaos e 

servigos da Administragao. E uma supremacia especial que o Estado exerce sobre 

todos aqueles que se vinculam a Administragao por relagao de qualquer natureza, 

subordinando-se as normas de funcionamento do servigo ou do estabelecimento que 

passam a integrar definitiva ou transitoriamente. Nao se deve confundir o poder 

disciplinar da Administragao com o poder punitivo do Estado, este nao e um poder 

de expressao interna, pelo contrario, e realizado pelo Poder Judiciario e diz respeito 

a repressao de crimes e contravengoes tipificadas nas leis penais. MEIRELLES 

(2004, p. 122). 

O poder de policia e a faculdade de que dispoe a Administragao Publica 

para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuals, 

em beneficio da coletividade ou do proprio Estado. Por esse mecanismo, o Estado 

detem a atividade dos part iculars que se revelar contraria, nociva ou inconveniente 

ao bem-estar social, ao desenvolvimento e a seguranga nacional. A Administragao 

exerce o poder de policia sobre todas as atividades que possam, direta ou 

indiretamente, afetar os interesses da coletividade. 
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Cumpre ressaltar que foram explanadas apenas nocoes sinopticas do poder 

de polfcia, que por constituir o cerne do presente trabalho sera tratado de maneira 

mais detida no capitulo subseqiiente. 

1.3.2 Deveres do Administrador Publico 

Segundo Carvalho Filho (2006, p. 51), o direito positivo nao confere apenas 

poderes aos administradores publicos. Ao contrario, estabelece tambem certos 

deveres que devem ser por eles cumpridos para evitar sejam responsabilizados pelo 

descumprimento. Dentre tantos deveres que Ihe sao cometidos, tratar-se-a sobre os 

mais importantes. 

Para o doutrinador Meirelles (2004, p. 103), o poder-dever de agir da 

autoridade publica e reconhecido pacificamente pela jurisprudencia e pela doutrina. 

O poder significa para o agente publico o dever de agir para com a comunidade, no 

sentido de quern o detem esta sempre na obrigagao de executa-los. No Direito 

Privado o poder de agir e uma mera faculdade, no Direito Administrativo e uma 

imposicao, um dever de agir para o agente publico. Nem se compreenderia que uma 

autoridade publica abrisse mao de seus poderes administrativos, deixando de 

praticar atos de seu dever funcional. O poder do administrador publico, revestindo ao 

mesmo tempo o carater de dever para a comunidade, e insuscetivel de renuncia 

pelo titular. 

O dever de eficiencia reside na necessidade de tornar cada vez mais 

qualitativa a atividade administrativa. Perfeicao, celeridade, coordenagao tecnica, 

todos esses fatores que qualificam a atividade publica e produzem maior eficiencia 

no seu desempenho. A eficiencia, porem, nao depende apenas da natureza da 

atividade. E mister que os sujeitos da atividade tenham qualificagao compativel com 

as fungoes do seu cargo. Quando os agentes publicos possuem qualificagao, pois 

foram escolhidos pelo sistema do merito atraves de concurso publico, as atividades 

da Administragao serao exercidas com maior eficiencia e eficacia no empenho de 

suas fungoes. CARVALHO FILHO (2006, p. 54). 



18 

O dever de probidade deve pautar-se pelos principios da honestidade e 

moralidade, quer em face dos administrados, quer em face da propria 

Administragao. Nao deve cometer favorecimento nem nepotismo, cabendo-lhe optar 

sempre pelo que melhor servir a Administragao. A improbidade acarreta varios 

efeitos para o administrador. Alem de ter suspenso seus direitos politicos, submete-

se a perda da fungao publica, a indisponibilidade de seus bens e a obrigagao de 

ressarcir o erario publico pelos danos que cometeu, sem contar com a agio penal 

que tera de responder. CARVALHO FILHO (2006, p. 51). 

No entendimento de Carvalho Filho (2006, p. 53), o dever de prestar contas 

e o encargo do administrador publico a gestao de bens e interesses da coletividade, 

decorre dai o natural dever de prestar contas de sua atividade. O dever abrange o 

circulo integral da gestao, mas, sem duvida, e na utilizagao do dinheiro publico que 

mais se acentua. O dinheiro publico, originario em sua maior parte da contribuigao 

dos administrados, tern de ser revertido para os fins estabelecidos em lei e por isso 

mesmo e que constitui crime contra o erario a malversagao dos fundos publicos. A 

prestagao de contas de administradores pode ser realizada internamente, atraves 

dos orgaos escalonados em graus hierarquicos, ou externamente. Neste caso, o 

controle de contas e feito pelo Poder Legislativo por ser ele o orgao de 

representagao popular. 

Uma vez estabelecidos os conceitos e nogoes de poderes do Estado, bem 

como dos poderes da administragao, restando demonstrada a necessidade dessa 

divisao e delegagao de atribuigoes para que o Estado atinja os fins perseguidos, e 

crivel que se aborde a seguranga publica e as suas peculiaridades, a fim de que se 

compreenda a natureza do poder que detem a polfcia, assim como dos Hmites e das 

normas pertinentes a competencia de atuagao. 

1.4 Seguranga Publica 

Considerando que a convivencia harmonica importa na preservagao da vida, 

do patrimonio e, de uma forma geral, em assegurar todos os demais direitos e 

garantias fundamentais visando o bem-estar social, e necessaria, como dito 

anteriormente, a existencia de uma atividade constante de vigilancia e prevengao de 
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condutas delituosas, bem como, a sua necessaria repressao quando aquelas 

faiharem. Na concepcao de Bulos (apud DAURA, 2007, p. 67), "a razao de ser da 

seguranga publica do Estado, isto e, manter a paz dentro da adversidade, pois e 

dentro do embate de interesses antagonicos que emerge o seu papel fundamental, 

qual seja, o de procurar manter o equilibrio nas relacoes sociais". 

1.4.1 Evolugao Historica 

Os registros historicos denotam que nao e de hoje que os textos legais 

apontam preceitos concernentes a seguranga publica. Desde a Constituigao Imperial 

de 1824, a seguranga e fundamental e pilar do interesse primario, como pode ser 

observado no artigo 179 abaixo transcrito: 

A inviabilidade dos Direitos Civis e Politicos dos cidadaos brasiieiros, que 
term por base a liberdade, a seguranga individual, e a propriedade, s3o 
garantidos pela Constituicao do Imperio, [...] 

Nos mesmos moldes de seguranga individual, foram previstos nas 

Constituigoes de 1891 (art. 72), de 1934 (art.113), de 1937 (art. 122) e de 1946 (art. 

141). 

A partir da Constituigao de 1967, no art. 150, ha uma supressao do termo 

"individual" no texto, bem como no de 1969 (art. 153), denotando um carater mais 

generico, impulsionado pelas luzes da social-democracia pos-guerra, preconizando 

o carater social que ha por vir em 1988. 

A Carta de 1988 foi elaborada em moldes no Estado Demoeratieo de Direito, 

apos uma sofrida transigao politica e obscura passagem pelo regime da ditadura 

militar, em que os direitos e garantias fundamentais foram lesionados por praticas 

neo-facistas. 
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A Carta Magna assegurou aos brasileiros a seguranga como direito 

individual e social, conforme se observa atraves dos art. 5° e 6° transcritos abaixo: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza. 
Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 

Art. 6°. Sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a seguranga, a previdencia social, a protecao a maternidade e a 
infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 

1.4.2 Conceito 

A seguranga publica e uma atividade pertinente aos orgaos estatais e a 

comunidade como um todo, realizada com o fim de proteger a cidadania, prevenindo 

e controlando as manifestagoes da criminalidade e da violencia, efetivos ou 

potenciais, garantindo o exercicio pleno da cidadania nos limites da lei. 

Paralelo as garantias que competem ao Estado, o conceito de seguranga 

publica e amplo, nao se limitando a politica do combate a criminalidade e nem se 

restringindo a atividade policial. Enquanto atividade desenvolvida pelo Estado e 

responsavel por empreender agoes de repressao e oferecer estfmulos ativos para 

que os cidadaos possam conviver em harmonia, protegidos dos riscos a que estao 

expostos. 

O direito a seguranga, ao mesmo tempo em que e um direito e garantia 

individual, tambem e um direito coletivo, culminando em uma prestagao do Estado, 

que tern a responsabilidade de garantir o seu exercicio, relacionado com as 

atribuigoes da Administragao publica. 

Conforme exposto por Choy (2007), Montesquieu ilustrou que "a liberdade 

politica de um cidadao e essa tranquilidade de espirito que provem da opiniao que 

cada um tern de sua seguranga; e para que se tenha essa liberdade e preciso que o 

governo seja tal, que um cidadao nao possa temer outro cidadao". 
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O art. 144 da Constituicao Federal estabelece: 

A seguranga publica, clever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
e exercida para a preservacao da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes orgaos: 
I. policia federal; 
II. polfcia rodoviario federal; 
III. policia ferroviaria federal; 
IV. polfcias civis; 
V. polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 

Os orgaos de seguranga publica atingem, diretamente, o direito de liberdade 

da pessoa humana, nao se podendo esquecer, de todos aqueles principios criados e 

tornados vividos por meio da disciplina relativa aos Direitos Humanos. 

As instituigoes responsaveis por exercer a atividade de seguranga publica 

atuam no sentido de inibir, neutralizar ou reprimir a pratica de atos socialmente 

reprovaveis, assegurando a protegao coletiva, e por extensao, dos bens e servigos. 

No que tange a repressao especificamente, e ela uma das diversas formas 

de performance da seguranga publica. Os orgaos de policia, como se disse 

anteriormente operam de maneira preventiva e repressiva. Em quaisquer dos casos, 

aspiram ao estreito cumprimento da lei. 

Nesse contexto, reprimir e empregar a forga estatal para forgar ou obrigar o 

implemento da lei. Embora a repressao nao se aplique sobre todos, indistintamente, 

mas apenas sobre aqueles que extravasam os Hmites tragados por lei, ela possui 

condao pedagogico que se aplicam a todos. 

Cabe aos Estados a responsabilidade primaria do exercicio da atividade de 

Seguranga Publica. Um dos casos de Intervengao Federal, disposto no art. 34, III, da 

Constituigao e "por termo a grave comprometimento da ordem publica", no caso do 

nao cumprimento eficaz deste servigo publico proprio. 

Para buscar o verdadeiro significado do termo ordem publica, prudente o 

ensinamento do Exmo Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes: 

Ordem: conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento juridico 
da Nacao, tendo por escopo regular as relacoes sociais de todos os niveis, 
do interesse publico, estabelecendo um clima de convivencia harmoniosa e 
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pacifica, focalizado pelo Poder de Policia, e constituindo uma situacao ou 
condicao que conduza ao bem comum. 

Logo, pode-se observar que a competencia para a manutengao da ordem 

publica e das polfcias que utilizam acoes predominantemente ostensivas, com o 

objetivo de prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir condutas que violam a ordem 

publica. 

Quando a Administragao nao prioriza a Seguranga Publica entre as suas 

metas basicas de ordem pratica, alem de ferir o principio da legalidade, afronta o 

princfpio da indisponibilidade dos interesses publicos. 

Segundo Louis Rolland (apud CHOY, 2007), a policia tern por objetivo 

assegurar a boa ordem, isto e, a tranquilidade publica, a seguranga publica, a 

salubridade publica, concluindo entao, por asseverar que a ordem publica e, em 

suma, assegurar essas tres coisas, pois a ordem publica e tudo aquilo, nada mais 

que aquilo. 

Assim, verifica-se que cabe a Policia Militar, como um dos orgaos 

integrantes de um sistema de seguranga publica, preservar a ordem pubica, mesmo 

em detrimento a direitos individuals. Vale salientar que o Estado, atraves da Policia 

Militar, exerce duas atividades, sendo elas a juridica, e a social. 

Conforme ensina Costa (apud MONTEIRO, 1977, p. 104), quanto as 

atividades do Estado, a atividade juridica e aquela que colima o asseguramento da 

ordem juridica interna, por sua vez, compreende a manutengao da ordem publica e a 

distribuigao da justiga. A atividade social tern por objeto a promogao do bem comum. 

Para que a Policia Militar cumpra as suas atribuigoes por meio dos militares 

do Estado, o ordenamento juridico da sustentaculo as suas agoes segundo os 

principios inerentes ao Direito Administrativo, concretizado em normas e leis 

esparsas vigentes. 

Os referidos principios dotam de poderes a Instituigao para a preservagao da 

Ordem Publica. Antes, entretanto, vale ressaltar os ensinamentos propagados por 

Meirelles (apud COSTA, 2007, p. 32) os quais trazem em seu conjunto conclusoes a 

respeito do que venha a ser Ordem Publica: 
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Ordem Publica e a situacao de tranquilidade e normalidade que o Estado 
assegura - ou deve assegurar - as instituicoes e a todos os membros da 
sociedade, consoante as normas juridicas legalmente estabelecidas. 
... visa garantir o exercicio dos direitos individuais, manter a estabilidade 
das instituicoes e assegurar o regular funcionamento dos servigos publicos, 
como tambem impedir os danos sociais, que Marcelo Caetano conceitua 
como os prejuizos causados a vida em sociedade ou que ponham em causa 
a convivencia de todos os membros dela (Principios fundamentais do direito 
administrativo, Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 342). 
O conceito de ordem publica n i o se restringe apenas a estabilidade das 
instituicoes, pois abrange e protege tambem os direitos individuais e a 
conduta Ifcita de todo cidad§o, para a coexistencia pacifica na comunidade. 
Tanto ofende a ordem publica, a violencia contra a coletividade ou contra as 
instituicoes em geral, como o atentado aos padroes eticos e legais de 
respeito a pessoa humana. 
Interpretando construtivamente e de forma ampla a ordem publica, o entao 
Presidente do Tribunal Federal de Recursos e atual Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Jose Nei da Silveira explicitou que nesse conceito se 
compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execugao 
do servigo publica, o regular andamento das obras publicas, o devido 
exercicio das fungoes da Administragao pelas autoridades constitufdas 
(TRF, Suspensao de Seguranga n° 4.405-SP, no Diario de Justiga da Uniao, 
de 7 de dezembro de 1979). 
Finalizando, diremos que a ordem publica nao e figura juridica, nem 
instituigao politica ou social. E situagSo fatica de respeito ao interesse de 
coletividade e aos direitos individuais que assegura, pela Constituigao da 
Republica e pelas leis, a todos os membros da comunidade. 

Destarte, numa sociedade em que se exerce democracia plena, a seguranga 

publica garante a protecao dos direitos individuais e assegura o pleno exercicio da 

cidadania, da ordem publica, consubstanciada, em sintese, no clima de convivencia 

harmoniosa e pacifica, fiscalizado pelo Poder de Policia, e constituindo uma situacao 

ou condigao que conduza ao bem comum. 

Neste sentido, a seguranga nao se contrapoe a liberdade e e condigao para 

o seu exercicio, fazendo parte de uma das inumeras e complexas vias por onde 

trafega a qualidade de vida dos cidadaos. 



CAPITULO 2 ASPECTOS GERAIS DO PODER DE POLICIA 

Imprescindivel a analise, ainda que perfunctoria, do poder de policia, seus 

atributos e a distincao entre este e a policia propriamente dita, razao pela qual se 

destinou o presente capitulo com o fito de proceder essas elucidacoes. 

2.1 O Poder -V isao Filosofica 

A questao polemica da definicao filosofica do vocabulo "poder" nao e uma 

preocupagao atual, desponta do passado, posto interessar e ser inerente as 

relagoes humanas nos mais diversos campos, seja na orbita familiar, laboral e ate 

afetiva. Despertando assim, o interesse de inumeros filosofos que, baseados na 

realidade de sua epoca, expressaram as suas ideias. A evolugao deste estudo 

consagrou-se na teoria classica, de Max Weber, das relacoes de mando e 

obediencia continuadas, estruturadas em um fundamento de legitimidade, designado 

pela palavra: autoridade. 

Modernamente, o conceito de poder pode ser expresso como a capacidade 

de determinacao, intencional ou interessada, do comportamento das pessoas. 

Portanto, para que o poder seja exercido ha que existir uma relagao entre individuos 

ou grupos, podendo uma mesma pessoa estar sujeita a diversos campos de poder, 

sendo simultaneamente sujeito ativo e passivo destas relagoes. 

Para que o poder seja eficazmente exercido pelo sujeito ativo faz-se 

necessario a presenga de certos instrumentos que viabilizem as relagoes entre as 

partes envolvidas. Esses instrumentos de imposigao do poder, que hodiernamente e 

representado pela lei, podem variar, de acordo com o grau de evolugao da 

sociedade, do consentimento voluntario ate o emprego da coagao fisica. 

Bobbio, Matteucci, Pasquino (apud CHOY, 2007, p. 04), em sua consagrada 

obra, Dicionario de Politica, assim se manifestam sobre o assunto: 
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A fonte do Poder e, portanto a lei, a qual fica sujeito nao apenas aqueles 
que prestam obediencia, como sao os cidadaos e consorcios, mas tambem 
aquele que manda. O aparelho administrative do Poder e o da burocracia, 
com sua estrutura hier&rquica de superiores e de subordinados, na qual as 
ordens sao dadas por funcionarios dotados de competencia especifica. 

Discorrendo sobre a evolugao do conceito de poder, Bernardes (2004, p. 

239), destaca as relagoes entre o poder estabilizado e o institucionalizado. No 

primeiro, o estabilizado, tem-se uma alta possibilidade que determinados 

comportamentos sejam automaticamente e continuamente evidenciados, sem que 

haja necessidade de recorrer novamente aos instrumentos, coercitivos ou nao, de 

imposigao do poder, gerando uma serie de relagoes de comando e obediencia. 

No segundo tipo de poder, o institucionalizado, que interessa efetivamente 

ao presente trabalho, verifica-se uma distribuigao do poder estabilizado por uma 

pluralidade de fungoes administrativas. Portanto, pode-se inferir que e aquele que as 

pessoas possuem em virtude do cargo que ocupam no Estado. Fiuza, (apud CHOY, 

2007, p. 04) aborda o tema sobre o seguinte enfoque): 

Com o surgimento do Estado Moderno, entendido como a 
'institucionalizacao do Poder', aparece um necessario desdobramento entre 
o titular do Poder, que e o Estado (tendo como fonte deste poder o povo) e 
os agentes do exercicio desse Poder, que sao os governantes. Acrescente-
se: governantes que, legitimamente, exercerao o Poder por delegac§o 
popular ou por investidura legal. 

Depreende-se que o poder institucionalizado confunde-se com o proprio 

Estado a partir do momento que este e composto de "Poderes", que representam 

uma divisao estrutural interna, destinada a execugao de certas fungoes estatais, 

conforme foi abordado no capitulo anterior. No exercicio dessas fungoes precipuas, 

o Estado, alem de buscar a protegao dos direitos e garantias dos individuos, 

tambem atua de forma a restringir essas liberdades em favor do bem e interesse 

coletivo, agindo assim, exerce o Poder de Policia, cujas peculiaridades serao 

analisadas a seguir. 
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2.2 Conceito de Poder de Policia 

De que maneira o Estado exerce controle sobre seus cidadaos? Esta 

pergunta ja teve nas mais diversas epocas, respostas das mais diferenciadas. Na 

antiguidade o Estado, que se confundia com a figura do soberano, tinha poderes 

absolutos e inquestionaveis, inclusive de vida e morte sobre os seus suditos. Com a 

evolugao dos costumes, a sociedade sentiu a necessidade de disciplinar a sua 

propria conduta, tracando normas de respeito aos direitos de cada um e dos 

cidadaos com o Estado. Com o surgimento do Estado de Direito desenvolve-se com 

ele o principio da legalidade, segundo o qual o proprio Estado se sujeita as leis 

elaboradas, visando a assegurar uma grande quantidade de direitos subjetivos, 

sendo o principal deles a liberdade individual. 

0 Estado criou o poder de policia na forma de um poder-fazer que se 

denominou de Policia, tendo por caracteristica uma intervencao direta do 

Estado na esfera privada dos governados. Interferia, inicialmente, em assuntos 

ligados a vizinhanca e as boas maneiras. Tinha por escopo medidas garantidoras da 

seguranga e o bem-estar dos vassalos, e estava por completo ligada a atuagao 

administrativa do Estado o qual, naquela epoca, era tido como um Estado Policial 

pois em tudo podia interferir e controlar. Tal concepgao permaneceu na Europa ate o 

seculo XVIII. Apos a Revolucao Francesa este conceito se modificou, abrandando-

se e diminuindo claramente seu ambito de atuagao e efeitos em face da Lei de 3° 

do Brumario que inseriu bases sociais a fungao tida como policial. A 

conceituagao doutrinaria de policia como atividade estatal social e preventiva que 

visava evitar aquilo que fosse contrario ao senso comum, somente surgiu apos o 

nascimento da ciencia da Administragao tida como a atuagao social, positiva e direta 

do Estado. 

Sobre o assunto ja se manifestou Cretella Junior, (apud, COSTA, 2007 p. 

46): 

O poder de policia, em geral, sempre existiu no Estado, 
qualquer que tenha sido a sua natureza e fungao, no que diz respeito aos 
fins da sociedade a ele referida, quer tenha um car&ter amplo de politica 
interna (concepcSo originaria da policia como governo), quer tenha sido 
concebido como instituicao essencialmente administrativa, ou com 
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administrac§o juridica, ou administrativa social do Estado. 'A ideia de 
Estado e inseparavel da de policia'. 

A expressao poder de policia foi criada nos Estados Unidos da America 

(police power) quando, no caso Brown vs. Maryland em 1827, o juiz Marshall a 

utilizou. Nos dias atuais, ela e amplamente adotada em todo mundo. 

Atualmente, a definicao legal de poder de policia na legislacao, esta no 

artigo 78 do Codigo Tributario Nacional: 

Considera-se poder de policia a atividade administrativa publica que, 
limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a pratica 
de ato ou abstengao de fato, em razao do interesse publico concemente a 
seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da producao e do 
mercado, ao exercicio das atividades economicas dependentes da concess§o 
ou autorizacao do poder publico, a tranquilidade ou ao respeito a 
prosperidade e aos direitos individuais e coletivos. 

E importante, ainda, salientar que o paragrafo unico deste mesmo artigo so 

considera regular o seu exercicio, quando desempenhado pelo orgao competente, 

nos limites da lei e com observancia do devido processo legal. Ha, entao, a 

necessidade que a lei defina as condutas que deverao ser fiscalizadas pelo poder de 

policia do Estado, observando o principio constitucional da legalidade, previsto no 

inciso II, do art. 5°, da CF/88. 

Visando propiciar uma convivencia social mais harmoniosa, para evitar ou 

atenuar conflitos no exercicio dos direitos e atividades do individuo, entre si e, ante o 

interesse de toda a populacao, concebida por um conjunto de atividades de policia 

que fazem parte dos diversos orgaos da Administracao e que servem para a defesa 

dos varios interesses especiais comuns. 

Tern como compromisso zelar pela boa conduta em face das leis e 

regulamentos administrativos em relacao ao exercicio do direito de propriedade e de 

liberdade. A funcao do Estado e restringir o direito dos particulares, devendo 

organizar a convivencia social a partir da restricao a direitos e liberdades absolutas 

em favor do interesse geral. 
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O poder de policia e considerado a manifestagao mais antiga do Estado, 

visa assegurar a ordem, o interesse publico, a convivencia harmoniosa, a paz 

publica, a seguranga das pessoas e o seu patrimonio, enfim, o cumprimento das leis 

de uma forma geral. Direcionada aos cidadaos, individuos indiscriminados por meio 

dos orgaos de seguranga publica, costuma-se dizer que a atuagao de tal poder 

serve ao publico para "servir e proteger", segundo os principios do Estado 

Democratico de Direito. 

Conceituado pelo Direito Administrativo e definido pela Lei Tributaria, em 

geral, o poder de polfcia corresponde a atividade estatal de limitar a liberdade e a 

propriedade ajustando-se aos interesses coletivos abrangendo tanto atos do 

Legislativo quanta do Executivo. 

Numa sociedade ideal, as leis seriam respeitadas independentemente da 

existencia de instituigoes policiais. No entanto, como as vicissitudes humanas nao 

permitem a existencia dessa "sociedade ideal", o Estado tern de estar preparado 

para confer aqueles que desrespeitam as regras de convivencia. Dai a 

imprescindibilidade das instituigoes policiais, que tern por fungao precipua fazer 

cumprir as normas legais, podendo inclusive valer-se da forga fisica para, em nome 

do Estado, reprimir o infrator. Nao fosse assim, as normas perderiam a sua razao de 

existir, pois se o Estado nao contasse com as instituigoes policiais capazes de fazer 

valer o seu poder normative a norma ficaria esvaziada, tal como um corpo sem 

alma, comprometendo o convivio social. 

Verifica-se, portanto, que e equivocado o pensamento de que o poder de 

policia resume-se nas instituigoes policiais. Isso porque tais instituigoes funcionam 

como ultimo recurso estatal para fazer com que o cidadao observe as normas legais, 

nao podendo assim ser confundidas com o poder de policia administrativo como um 

todo, que e muito mais amplo. 

Faz-se necessario analisar o delineado por Cretella Junior (apud COSTA, 

2007, p. 5 1 ) : 

A policia e algo em concreto, e um conjunto de atividades coercitivas 
exercidas na pratica dentro de um grupo social, o poder de polfcia e uma 
"facultas", uma faculdade, uma possibilidade, um direito que o Estado tern 
de, atraves da policia, que e forga organizada, limitar as atividades nefastas 
dos cidadaos. Visando a linguagem aristotelico-tomista - continua o citado 
administrativista, podemos dizer que o poder de policia e uma 
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potencialidade, e uma potencia, ao passo que a polfcia e uma realidade, e 
algo em ato. O poder de polfcia legitima a agao da policia e sua prdpria 
existencia. 
Se a policia e uma atividade ou aparelhamento, o poder de polfcia e o 
principio juridico que informa essa atividade, justificando a agao policial, nos 
Estados de Direito. Poder de policia e a possibilidade atuante da policia, e a 
policia quando age. Numa expressao maior, que abrisse as designagoes 
que estamos esclarecendo, dirfamos: em virtude do poder de polfcia, o 
poder de policia e empregado pela policia afim de assegurar o bem-estar 
publico ameacado. 

Desta forma, a policia e o poder de policia se relacionam, mas nao se 

confundem. Enquanto a policia e uma instituicao organizada para o exercicio de 

atividades preventivas e ostensivas, o poder de policia e a justificativa para atuagao 

dessas atividades de acordo com os limites estabelecidas na lei, ou seja, o poder de 

policia utiliza a policia para restringir o direito individual em prol do coletivo, visando 

interesses gerais da populacao. 

2.3 Atributos do poder de policia 

A doutrina tradicionalmente aponta tres atributos ou qualidades 

caracteristicas do poder de policia e dos atos administrativos resultantes de seu 

regular exercicio: a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade. 

Na classificacao de Di Pietro (2003, p. 112), que nao difere da dos demais 

administrativistas, elenca-se a discricionariedade no exercicio do poder de policia, 

significando que a Administragao, quanto aos atos a ele relacionados, regra geral, 

dispoe de uma razoavel liberdade de atuagao, podendo valorar a oportunidade e a 

conveniencia de sua pratica, estabelecer o motivo e escolher, dentro dos limites 

legais, seu conteudo. As vezes, a lei deixa certa margem de liberdade de apreciagao 

quanto a determinados elementos, como o motivo ou o objeto, mesmo porque o 

legislador nao e dado prever todas as hipoteses possfveis a exigir o poder de policia. 

Assim, em grande parte dos casos concretos, a Administragao tera de decidir qual o 

melhor momento de agir, qual o meio de agao mais adequado, qual a sangao cabivel 

diante das previstas na norma legal. Em tais circunstancias a policia sera 

discricionaria. Embora a discricionariedade seja a regra no exercicio do poder de 
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policia, nada impede que a lei, relativamente a determinados atos ou fatos, 

estabeleca total vinculacao da atuagao administrativa a seus preceitos. E o caso, da 

concessao de licenca para construcao em terreno proprio ou para o exercicio de 

uma profissao, em que nao existe liberdade de valoragao a Administragao quando o 

particular atenda aos requisitos legais. 

Na concepgao de Meirelles (2004, p. 134) "a auto-executoriedade consiste 

na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta 

execugao pela propria Administragao, independentemente de ordem judicial". E 

atributo inerente ao poder de policia, sem o qual este sequer faria sentido. A 

Administragao precisa possuir a prerrogativa de impor diretamente, sem 

necessidade de previa autorizagao judicial, as medidas ou sangoes de policia 

administrativa necessarias a repressao da atividade lesiva a coletividade. A 

obtengao de previa autorizagao judicial para a pratica de determinados atos de 

polfcia e uma faculdade da Administragao. Ela costuma recorrer previamente ao 

Judiciario quando tenciona praticar atos em que seja previsfvel forte resistencia dos 

particulares envolvidos, como na demoligao de edificagoes irregulares, embora seja, 

como dito, facultativa a obtengao de tal autorizagao. Como tambem ocorre no caso 

do particular sentir lesado seus direitos, podera reclamar, ao Poder Judiciario, que 

intervira oportunamente para a corregao de eventual ilegalidade administrativa ou 

fixar indenizagao quando cabivel. 

Os doutrinadores Mello (2003, p.366) e Di Pietro (2003, p.113) prelecionam 

que a auto-executoriedade existe em duas situagoes: quando a lei expressamente a 

preve e, mesmo quando nao prevista, em situagoes de urgencia. A primeira das 

hipoteses, significa, tao somente, que o ato e previsto em lei como possfvel de ser 

adotado diretamente pela Administragao em uma situagao determinada. No outro 

caso, o de urgencia, a Administragao pode adotar um ato nao previsto em lei, a fim 

de assegurar a seguranga da coletividade. Transcreve-se para melhor entendimento, 

a ligao de DI PIETRO (2003, p. 114) a respeito: 

No Direito Administrativo, a auto-executoriedade nao existe, tambem, em 
todos os atos administrativos; ela so e possivel: 
1. Quando expressamente prevista em lei. Em materia de contrato, por 
exemplo, a Administracao Publica dispoe de vaYias medidas auto-
executorias, como a retencao da caucao, a utilizacao dos equipamentos e 
instalacoes do contratado para dar continuidade a exeeucio do contrato etc; 
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tambem em materia de policia administrativa, a lei preve medidas auto-
executorias, como as apreensoes de mercadorias, o fechamento de casas 
noturnas, a cassacao de licenca para dirigir; 
2, Quando se trata de medida urgente que, caso nao adotada de imediato, 
possa ocasionar prejuizo maior para ao interesse publico; isso acontece, 
tambem, no ambito da policia administrativa, podendo-se citar, como 
exemplo, a demolicao de predio que ameaca a ruir, o internamento de 
pessoa com doenca contagiosa. 

Ademais, a coercibilidade na concepcao de Meirelles (2004, p. 136) e a 

imposigao coativa das medidas adotadas pela Administragao, constituindo tambem 

atributo do poder de policia. Realmente, todo ato de policia e imperativo (obrigatorio 

para o seu destinatario), admitindo ate o emprego da forga publica para o seu 

cumprimento, quando resistido pelo administrado. Nao ha ato de policia facultativo 

para o particular, pois todos eles admitem a coercao estatal para torna-los efetivos, a 

essa coercao tambem independe de autorizagao judicial, entretanto, sujeita a 

verificagao posterior quanto a legalidade e ensejando declaracao de nulidade do ato 

e reparacao ou indenizagao do particular pelos danos sofridos sempre que se 

comprove ter ocorrido excesso ou desvio de poder. E a propria Administragao que 

determina e faz executar as medidas de forga que se tornarem necessarias para a 

execugao do ato ou aplicagao de penalidade administrativa resultante do exercicio 

do poder de policia. 

O atributo da coercibilidade do ato de policia justifica o emprego da forga 

fisica quando houver oposigao do infrator, mas nao legaliza a violencia 

desnecessaria ou desproporcional a resistencia, que em tal caso pode caracterizar o 

excesso de poder e o abuso de autoridade nulificadores do ato praticado e 

ensejadores das agoes civis e criminais para a reparagao do dano e punigao dos 

culpados. 

2.4 Distingao entre Policia Administrativa e Policia Judiciaria 

Necessario se faz uma ressalva relativa a diferenga entre policia e poder de 

policia, pois nao devem ser confundidos, apesar de relacionados. O poder de policia 

e inerente a todo orgao da Administragao para a execugao de suas fungoes 
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e servigos, devendo ser exercido sempre que causa legitima a exija. Ja a policia, na 

qualidade de orgao que tambem pertence a Administragao Publica, competem as 

funcoes de manutengao da ordem, da tranquilidade publica e da seguranga 

do grupo social, protegendo e fazendo respeitar a vida, a propriedade e demais 

direitos individuais e coletivos. 

A policia e um vocabulo grego (politeia) que derivou para o latim [politia), 

ambos com o mesmo significado: governo de uma cidade, administragao, forma de 

governo. Diferentemente do conceito de "poder", a policia e o orgao governamental, 

presente em todos os paises, cuja fungao e a de repressao ao crime e a 

manutengao da ordem publica, atraves do uso da forga se necessario, fazendo 

cumprir a lei. CHOY (2007, p.03). 

O poder de policia se divide-se em dois segmentos; a Policia Administrativa 

e a Policia Judiciaria. Nao obstante antes de tragar a linha diferencial entre cada um 

desses setores, cabe notar que ambos se enquadram no ambito da fungao 

administrativa, ou seja, representam atividades de gestao de interesses publicos. 

Devido ao fato, de a Policia dividir a sua atuagao em Administrativa, que tern por 

objeto as limitagoes impostas a bem juridicos individuais, exercida principalmente 

pelos agentes de fiscalizagao, e de Seguranga. Esta se divide em Policia Ostensiva 

e Judiciaria. A primeira deve agir antes da infragao penal (preventiva), e, a segunda, 

apos a pratica do fato criminoso (repressiva). Durante a ocorrencia criminosa as 

duas devem agir, seja nas fases da prisao em flagrante, seja na agao controlada da 

atividade delituosa ate na infiltragao dos agentes, se for o caso. Dl PIETRO (2003, p. 

112). 

Tanto o poder de policia preventivo como o repressivo sao subdivisao do 

poder de policia material, eis que refletem a aplicagao concreta daquilo que esta 

abstratamente previsto na norma. O primeiro consiste na atividade estatal de 

fiscalizar o cumprimento da lei, independentemente de ser observado ou nao o seu 

descumprimento, ou seja, pode-se definir policia administrativa, como as agoes 

preventivas para evitar futuros danos que poderiam ser causados pela persistencia 

de um comportamento irregular do individuo. Tenta impedir que o interesse 

particular se sobreponha ao interesse publico. Este poder atinge bens, direitos e 

atividades, que se confunde por toda a administragao de todos os poderes e 

entidades publicas. MELLO (2003, p.357). 
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De acordo com Cretelia Junior (apud MELLO, 2003, p. 359), a policia 

administrativa manifesta-se atraves de atos normativos concretos e especificos. Seu 

objetivo e a manutengao da ordem publica geral, impedindo preventivamente 

possiveis infragoes das leis. Tern por finalidade evitar que o interesse publico seja 

atingido, surpreendido ou dissuadindo aquele que pretende burlar a lei; pode fazer 

tudo quanto a torne util a sua missao, desde que com isso nao viole direito de quern 

quer que seja, direitos esses, que estao declarados na Constituigao Federal. Nao ha 

limitagao a direitos, mas deve-se esta de acordo com os contornos que as normas 

constitucionais, legislativas e administrativas manifestadas pelo poder de policia 

conferido a um direito determinado. 

A policia administrativa tern carater preventivo, preocupa-se com o 

comportamento anti-social buscando evitar que o comportamento individual dos 

cidadaos cause prejuizo a terceiros ou ao Estado. Assim, quando agentes da 

Receita Federal ou da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) 

inspecionam bagagens daqueles que ingressam no territorio nacional, estao 

exercendo poder de policia preventivo, eis que os seus agentes mesmo sem haver 

indicios de que estao adentrando com mercadorias contrabandeadas ou nocivas a 

saude, restringem a intimidade e a liberdade individual dos fiscalizados de transitar 

livremente com seus pertences, em prol do interesse publico, que e evitar um mal 

maior, qual seja a protegao da coletividade. 

A Policia administrativa tanto pode agir preventivamente (orientando os 

comerciantes sobre o risco de expor a venda produtos deteriorados ou improprios 

para o consumo), como pode agir repressivamente (apreendendo os produtos 

vendidos dos estabelecimentos comerciais). Nas duas hipoteses a sua fungao e 

impedir que o comportamento do individuo cause prejuizos para a coletividade. 

A policia administrativa e atividade da Administragao que se exaure em si 

mesma, ou seja, se inicia e se completa no ambito da fungao administrativa. O 

mesmo nao ocorre com a policia judiciaria, que, embora seja atividade 

administrativa, prepara-se para a atuagao da fungao jurisdicional penal, o que se faz 

regulada pelo Codigo de Processo Penal (art. 4° e seguintes) e executada por 

orgaos de seguranga (policia civil ou militar), ao passo que a policia administrativa o 

e por orgaos administrativos de carater mais fiscalizador. Reza o art. 4° (caput) do 

Codigo de Processo Penal: 
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A polfcia judiciaria sera exercida pelas autoridades policiais no territorio de 
suas respectivas circunscrigoes e tera por fim a apuragio das infragoes 
penais e da sua autoria. 
[...] 

Ja, a policia judiciaria e a atividade desenvolvida por organismos - o da 

policia de seguranga, com a fungao de reprimir a atividade de delinquentes atraves 

da instrugao policial criminal e a captura dos infratores da lei penal, tendo como 

trago caracterfstico e cunho repressivo e ostensivo. Incide sobre as pessoas, e e 

exercido por orgaos especializados como as policias civis dos estados, policia militar 

e pela policia federal, orgaos auxiliares de justiga que tern por finalidade investigar 

as ocorrencias consideradas criminosas com o fim de fornecer subsidios para a 

efetiva e eficaz persecutio criminis in judicio, com a apuragao da responsabilidade 

penal do suposto autor do fato e o restabelecimento da ordem publica. A finalidade 

principal da policia judiciaria e auxiliar o Poder Judiciario, em cumprimento de sua 

fungao jurisdicional; seu objetivo e a investigagao de delitos ocorridos. 

A policia judiciaria atua, em regra, repressivamente na perseguigao dos 

marginais ou efetuando prisoes de pessoas que praticam delitos penais. Mas, essa 

nao e a fungao unica da policia judiciaria, ela atua tambem na esfera preventiva, 

quando faz policiamento de rotina em regioes de risco. Mesmo no caso de efetuagao 

de prisoes, pode-se entender que se trata de medida preventiva, considerando que 

ela evita a pratica de outros crimes. 

O poder de policia repressiva e exercido quando a lesao ao interesse publico 

ja ocorreu ou esta ocorrendo, o que demanda que os agentes estatais tenham uma 

atuagao especifica e direcionada, a fim de reverter aquilo que foi feito por quern 

descumpriu a norma. 

Como orgao auxiliar da Justiga, a policia judiciaria recebe esse nome apesar 

de, logicamente, nao possuir jurisdigao. Ela auxilia o judiciario no cumprimento de 

seus mandados, no apoio aos seus servidores, na defesa e na protegao da sua 

integridade fisica e de suas fungoes, nos atos investigatorios e nas medidas 

requisitadas pelo Ministerio Publico e pelo Juiz. 

A jurisdigao pode ser considerada como area territorial onde o magistrado 

exerce a sua competencia. A autoridade policial nao exerce jurisdigao, por isso nao 
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possui competencia. Com efeito, o delegado de policia, em sua circunscricao exerce 

as suas atribuicoes, "cumpre a lei". 

Conforme Alvaro Lazzarini (apud MIRANDA, 2008): 

A linha de diferenciacao esta na ocorrencia ou n§o de ilicito penal. Com 
efeito, quando atua na 3rea do ilicito puramente administrativo (preventiva 
ou repressivamente), a policia e administrativa. Quando o ilicito penal e 
praticado, e a policia judiciaria que age. 

Conforme preceitua a citagao, diferencia-se a policia administrativa da 

judiciaria de acordo com o carater ilicito da conduta; se a agao policial ocorrer antes 

da pratica da infracao penal a competencia sera da policia administrativa, incidindo 

sobre bens ou direitos, e se ocorrer logo apos a execugao do ilicito penal e a policia 

judiciaria que ira atuar, incidindo sobre pessoas, no direito processual penal. 

2.5 Proporcionalidade e limites 

A utilizagao de meios coercitivos para fazer valer o poder de policia 

administrativa deve obedecer a proporcionalidade da medida adotada pelo Poder 

Publico ja que interfere diretamente na esfera da liberdade individual do cidadao. 

Trata-se aqui, da aplicaeao do conhecido principio de direito administrativo, o da 

proporcionalidade dos meios aos fins. Ao referirem-se a tal principio, os autores 

franceses, espanhois e alemaes, utilizam o termo "proporcionalidade", ja que os 

autores argentinos e norte-americanos preferem a expressao "razoabilidade". 

De qualquer forma, e certo que a Administragao Publica deve proceder com 

extrema cautela nesse aspecto, cuidando para nao aplicar meios mais energicos 

que o suficiente para se alcangar o fim almejado. Para Meirelles (2004, p. 130), "a 

desproporcionalidade do ato de policia ou seu excesso e equivalente a abuso de 

poder e, como tal, tipifica ilegalmente nulificadora da sangao". Enfim, o poder de 

policia jamais deve ir alem do necessario para satisfagao do interesse publico 

pretendido. 
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Evidentemente que o poder de policia nao e ilimitado, como tambem nao 

sao absolutos os direitos fundamentais. A proposito, o reconhecimento de direitos 

fundamentais pela Constituicao da Republica configura o proprio limite do poder de 

policia, uma vez que esses nao podem ser suprimidos. Nesse sentido, 

Meirelles(2004, p. 131) alerta que "sob a invocagao do poder de policia nao pode a 

autoridade anular as liberdades publicas ou aniquilar os direitos fundamentais do 

individuo, assegurados na Constituigao, dentre os quais se inserem o direito da 

propriedade e o exercicio de profissao regulamentada ou de atividade licita". A 

atuagao da policia administrativa so sera considerada legitima e proporcional se for 

realizada nos estritos termos legais, respeitando os direitos individuais e as 

liberdades publicas asseguradas na Constituigao e nas leis. 

De outro lado, o poder de policia so deve ser exercido para atender ao 

interesse publico, de modo que a autoridade que se afastar dessa finalidade 

certamente incidira em desvio de poder. O controle de eventuais excessos deverao 

ser coibidos pelo controle judicial ou administrativo a posteriori com cabimento de 

indenizagao ao lesado na forma do art. 37, § 6° da CF, sem prejuizo da 

responsabilidade criminal, civil e administrativa dos servidores envolvidos. 

A medida de policia, ainda que seja discricionaria, sempre se esbarra em 

algumas limitagoes impostas pela lei, quanto a: competencia, forma, fins, motivos e 

objetos. Ainda que a Administragao disponha de certa dose de discricionariedade, 

esta deve ser exercida nos limites tragados pela lei. 

Quanto aos fins, o poder de policia so deve ser exercido para atender ao 

interesse publico. Se o seu fundamento e precisamente o principio da 

predominancia do interesse publico sobre o particular, o exercicio desse poder 

perdera a sua justificativa quando utilizado para beneficiar ou prejudicar pessoas 

determinadas: a autoridade que se afastar da finalidade publica incidira em desvio 

de poder e acarretara a nulidade do ato com todas as consequencias nas esferas 

civil, penal e administrativa. 

Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de agao, a autoridade sofre 

limitagoes, mesmo quando a lei Ihe de varias altemativas possiveis. Ha a aplicagao 

do principio da proporcionalidade dos meios aos fins; quer dizer que o poder de 

policia nao deve ir alem do necessario para a satisfagao do interesse publico que 

visa proteger; sem destruir os direitos individuais, mas ao contrario, assegurar o seu 

exercicio, condicionando-o ao bem-estar social; so podera reduzi-los quando em 
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conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente necessaria 

a consecugao dos fins estatais. 

Alguns autores indicam regras a serem observadas pela policia 

administrativa, com o fim de nao eliminar os direitos individuais, como citado por Di 

Pietro (2003, p. 115): a necessidade, em consonancia com a qual a medida de 

policia so deve ser adotada para evitar ameagas reais ou provaveis de perturbagoes 

ao interesse publico; da proporcionalidade, e a exigencia de uma relagao necessaria 

entre a limitagao do direito individual e o prejuizo a ser evitado; da eficacia, no 

sentido de que a medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse 

publico. 

Por isso mesmo, os meios diretos de coagao so devem ser utilizados quando 

nao haja outro meio eficaz para alcangar-se o mesmo objetivo, nao sendo validos 

quando desproporcionais ou excessivos em relagao ao interesse tutelado pela lei. 



CAPITULO 3 A ABORDAGEM POLICIAL E O TENUE LIMITE COM O ABUSO DE 
PODER 

Cumpre observar, neste diapasao, as formas de abuso de poder para, 

posteriormente, apos demonstradas as diretrizes e suporte legal da abordagem 

policial, informar que a simples abordagem, realizada dentro da regularidade dos 

padroes de procedimento nao configura o abuso de poder, caracterizado nas 

situagoes que ora se propoe a demonstrar. 

3.1 Formas de abuso: Excesso e Desvio 

Constitui atributo do Estado Democratico de Direito como o Brasil, o fato da 

Administragao Publica dever obediencia a lei em todas as suas manifestagoes, 

principalmente, nas atividades discricionarias onde o administrador fica sujeito as 

prescrigoes legais quanto a competencia, finalidade, e forma, so se movendo na 

estreita faixa de conveniencia e oportunidade. MEIRELLES (2004, p. 107). 

A concessao de poder administrativo a autoridade publica, tern limites e 

forma legal. Nao pode ser utilizado de maneira a cometer arbftrios, violencias, 

perseguigoes ou favoritismos. MEIRELLES (2004, p. 108). 

Qualquer ato de autoridade para ser irrepreensivel, deve concordar com a 

lei, com a moral da instituigao e com o interesse publico, sem esses requisitos o ato 

administrativo expoe-se a nulidade. MEIRELLES (2004, p. 108). 

O uso do poder e prerrogativa da autoridade quando usado moderadamente, 

sem abuso. Usar moderadamente do poder e emprega-lo de acordo com as normas 

legais, a moral da instituigao, a finalidade do ato e as exigencias do interesse 

publico. Abusar do poder e emprega-lo contrariamente a lei, olvidando sua finalidade 

publica. MEIRELLES (2004, p. 108). 

O poder e confiado ao administrador publico para ser usado em beneficio da 

coletividade administrada, mas, deve ser usado nos justos limites que o bem social 

exigir. A utilizagao desproporcional do poder, o emprego arbitrario da forga, a 

violencia contra o administrado, constituem formas abusivas do uso do poder estatal, 
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nao toleradas pelo Direito e nulificadoras dos atos que as encerram. MEIRELLES 

(2004, p.108). 

Na concepcao de Meirelles (2004, p. 108), "o uso do poder e licito, o abuso 

sempre ilicito, dai por que todo ato abusivo e nulo, por excesso ou por desvio de 

poder". 

O abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para 

praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuicoes ou se desvia das finalidades 

administrativas, se revestido das mais variadas formas. MEIRELLES (2004, p. 108). 

Ora se apresenta ostensivo como a truculencia, ora dissimulado como o 

estelionato, e nao raro encoberto na aparencia ilusoria de atos legais. Em qualquer 

desses aspectos - flagrante ou disfargado - o abuso de poder e sempre ilegalidade 

que invalida o ato que o contem. Com base nesse raciocinio, o Conselho de Estado 

da Franga passou a anular os atos abusivos das autoridades administrativas 

praticados com excesso de poder ou desvio de finalidade. MEIRELLES (2004, 

p.108). 

"A teoria do abuso de poder - afirma Ripert (apud MEIRELLES, 2004, p. 

109) - foi inteiramente inspirada na moral, e sua penetragao no mundo juridico 

obedeceu a proposito determinado. Trata-se, com efeito, de um direito subjetivo e, 

por conseguinte, de encarar de modo diverso direitos objetivamente iguais, 

pronunciando uma especie de juizo de caducidade contra o direito que estiver sendo 

imoralmente exercido". 

O problema nao e, pois de responsabilidade civil, mas de moralidade no 

exercicio dos direitos. Transplantando-se esses conceitos para o campo do Direito 

Administrativo; se o poder foi conferido ao administrador publico para realizar 

determinado fim, por determinados motivos e determinados meios, toda agao que se 

apartar dessa conduta, contrariando ou ladeando o desejo da lei, padece do vicio de 

desvio de poder ou desfinalidade e, como todo ato abusivo ou arbitrario, e ilegitima. 

MEIRELLES (2004, p.109). 

O ato administrativo - vinculado ou discricionario - ha que ser praticado com 

observancia formal e ideologica da lei. Exato na forma e inexato no conteudo, nos 

motivos e nos fins, e sempre invalido. A discricionariedade da administragao nao vai 

ao ponto de encobrir arbitrariedade, capricho, ma-fe ou imoralidade administrativa. 

MEIRELLES (2004, p.109). 
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O abuso de poder tanto pode revestir a forma comissiva como a omissiva, 

por que ambas sao capazes de afrontar a lei e causar lesao a direito individual do 

administrado. "A inercia da autoridade administrativa - observou Caio Tacito (apud 

MEIRELLES 2004, p. 109) -, deixando de executar determinada prestagao de 

servigo a que por lei esta obrigada, lesa o patrimonio juridico individual. E forma 

omissiva de abuso de poder, quer o ato seja doloso, quer seja culposo". 

O abuso de poder tern merecido sistematico repudio da doutrina e da 

jurisprudencia patrias, e para o seu combate o constituinte armou-se com o remedio 

constitucional do mandado de seguranga, cabivel contra qualquer autoridade (CF, 

art. 5°, LXIX, e Lei 1.533/51) e assegurou a toda pessoa o direito de representagao 

contra abusos de autoridade (art. 5°, XXXIV, "a"), complementando esse sistema de 

protegao contra excesso de poder com a lei 4.898/65, que pune criminalmente esses 

mesmos abusos de autoridade. 

O genera abuso de poder ou abuso de autoridade reparte-se em duas 

especies bem definidas, quais sejam, o excesso de poder e o desvio de finalidade, 

que serao examinados a seguir. 

3.1.1 Excesso de poder 

O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora investida de 

competencia para a pratica do ato, perpassa o limite do permitido e extrapola no uso 

de suas faculdades administrativas, adentrando em competencia de outros agentes 

e exercendo a pratica de atividades nao Ihes conferidas por lei. Excede, portanto, a 

sua competencia legal e, com isso, invalida o ato, por que nao e permitido a 

ninguem agir em nome da Administragao fora dos limites legalmente estabelecidos. 

O excesso de poder torna o ato arbitrario, ilicito e nulo. E a forma de abuso de poder 

que deslegitima a conduta do Administrador Publico, relegando-o a ilegalidade e ate 

mesmo fazendo-o incorrer na pratica do crime de abuso de autoridade quando sua 

conduta coadunar-se com as previsoes penais da lei 4.898/65, que visa preservar as 

liberdades individuais ja asseguradas na Constituigao Federal, art. 5°. MEIRELLES 

(2004, p. 110). 
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Como se ve, o excesso de poder caracteriza-se quando, embora competente 

para a pratica de determinado ato, o agente administrativo ultrapassa as suas 

atribuicoes legais, seja agindo alem do que legalmente permitido, seja burlando os 

limites legais, exorbitando, assim, de suas atribuicoes. 

Tais condutas, acima referidas, tanto se caracterizam pelo descumprimento 

frontal da lei, quando a autoridade age, claramente, alem de sua competencia, como 

tambem, quando a mesma contorna, dissimuladamente, as limitacoes da lei para 

arrogar-se poderes que nao Ihes sao legalmente atribuidos. Em qualquer das 

hipoteses mencionadas, ha excesso de poder, exercido dolosa ou culposamente, 

sempre com violacao da regra de competencia, o que e o suficiente a invalidacao do 

ato praticado. MEIRELLES (2004, p.110). 

Em qualquer caso, a modalidade de abuso de autoridade conhecida como 

excesso de poder decorre de vicio no requisito competencia, quando ela e exercida 

alem dos limites legais, ensejando a declaracao de nulidade do ato. 

O excesso de poder nao deve ser confundido com o desvio de poder ou 

desvio de finalidade, no qual o administrador viola o elemento finalidade, por visar a 

outro fim que nao o interesse publico. 

3.1.2 Desvio de Finalidade 

Caracteriza-se o desvio de finalidade quando a autoridade, embora no estrito 

limite da competencia que Ihe foi atribuida por lei, pratica o ato por motivos distintos, 

ou visando finalidade diversa daquilo que fora estabelecido pela lei, ou exigido pelo 

interesse publico. Trata-se o desvio de finalidade de infracao da lei, ou, em outras 

palavras, de afronta a moral da lei, uma vez que o administrador publico ou perquire 

fins nao almejados pelo legislador, ou utilizasse de motivos e meios imorais para a 

pratica de um ato administrativo, aparentemente, legal. MEIRELLES (2004, p.110). 

Tais desvios ocorrem, por exemplo, quando a autoridade publica 

desapropria determinado bem, alegando utilidade publica, quando de fato, visa, ao 

contrario, satisfazer interesse pessoal proprio, ou ainda favorecer algum particular 

com a subseqOente transferencia da propriedade do bem expropriado; ou quando 

outorga uma permissao de interesse coletivo, ou ainda, quando em uma licitacao 
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qualifica concorrente por favoritismo, olvidando os fins perquiridos por esta. 

MEIRELLES (2004, p.110). 

A finalidade e elemento sempre vinculado e e identico para todo e qualquer 

ato administrativo, uma vez que o fim almejado pela pratica de qualquer ato da 

Administragao Publica e direta ou indiretamente o interesse publico. O objetivo 

mediato de toda atuagao da Administragao Publica e a tutela do interesse publico, e 

esta finalidade (elemento vinculado de qualquer ato administrativo) pode estar 

expresso ou, o que e mais comum, implicita na lei. ALEXANDRINO (2007, p. 165). 

Importa ressaltar que nao existe discricionariedade para o administrador 

quando se diz respeito a finalidade da pratica do ato, bem como que a busca por fim 

diverso do estabelecido (expressa ou implicitamente) na lei, enseja nulidade do ato 

por desvio de finalidade. Portanto, o desrespeito a esse elemento gera o vicio do 

abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. E implica, ademais, violagao 

direta a Constituigao Federal no que tange aos principios da impessoalidade e da 

moralidade como vetores de toda a atuagao da Administragao Publica (CF, art. 37). 

ALEXANDRINO (2007, p.165). 

Classicamente, a ofensa ao elemento finalidade do ato administrativo, 

caracteriza-se pela pratica destes nao dirigida a satisfagao do interesse publico, e 

sim a satisfagao de interesses outros, como por exemplo, pode ser citada a 

desapropriagao pelo Estado de propriedade de desafeto do Chefe do Executivo, com 

o fim, tao somente, de prejudicar este ultimo, ou ainda, a concessao de vantagens a 

servidores e apadrinhados. ALEXANDRINO (2007, p.165). 

Outro aspecto do requisito finalidade do ato, afora o acima relatado, porem, 

pode ser violado. Trata-se do desatendimento do fim especificamente previsto na lei, 

como objetivo a ser alcangado pela pratica de determinado ato. Em outras palavras, 

e a pratica de um ato visando finalidade diversa daquela prevista em lei. 

ALEXANDRINO (2007, p.165). 

Exemplo tipico e a remogao ex oficio, como modalidade de deslocamento do 

servidor para atender a necessidade do servigo, que nao pode, mas geralmente o e, 

ser utilizado como punigao (atos punitivos e a advertencia, a suspensao, a 

demissao, a destituigao do cargo em comissao, a cassagao da aposentadoria). 

Logo, nao pode o institute da remogao ser utilizado para fim diverso (a titulo de 

punigao, por exemplo). ALEXANDRINO (2007, p.165). 
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Incorreria no vicio de desvio de finalidade, o administrador publico que, 

visando punir o servidor, baixasse portaria, removendo-o de oficio, da cidade onde 

estivesse lotado para uma localidade inospita. ALEXANDRINO (2007, p.165). 

O ato praticado com desvio de finalidade - como todo ato ilicito e imoral - ou 

e consumado as escondidas ou se apresenta disfargado. A proposito, ja decidiu o 

STF que: "indicios varios e concordantes, sao prova". MEIRELLES (2004, p.111). 

Dentro os elementos indiciarios do desvio da finalidade estao: a falta de 

motivo, ou a discordancia dos motivos com o ato praticado, dificultando a producao 

de provas relativas ao desvio de poder ou finalidade, nao a tornando impossivel, no 

entanto, recorrendo aos antecedentes do ato e a sua destinacao presente e futura 

por quern o praticou. MEIRELLES (2004, p.111). 

A lei regulamentar da agao Popular (Lei 4.717/65) caracteriza o desvio de 

finalidade como vicio nulificador de ato administrativo lesivo ao patrimonio publico, 

configurado quando "o agente pratica o ato visando a fim diverso aquele previsto, 

explicita ou implicitamente, na regra de competencia" (art. 2°, "e", paragrafo unico). 

Com a conceituagao acima exposta, o desvio de finalidade assentou-se, 

definitivamente, no ordenamento juridico patrio como causa de nulidade dos atos da 

Administragao. MEIRELLES (2004, p.111). 

Em resumo, o abuso da conduta dos administradores pode ocorrer de duas 

formas: quando o agente atua fora dos limites de sua competencia (excesso de 

poder) e quando o agente, embora dentro de sua competencia, afasta-se do 

interesse publico que deve nortear todo o desempenho administrativo (desvio de 

finalidade). 

Feitas as consideragoes necessarias a melhor compreensao das 

modalidades sob as quais se reveste o abuso de autoridade (excesso de poder e 

desvio de finalidade), passa-se a discorrer sobre a abordagem policial nas 

modalidades de abordagem de pessoas, e busca pessoal, uma vez que este tema 

encontra-se intrinsecamente relacionado ao abuso de autoridade. 

Evidencia-se, no tema seguinte, a fragilidade da atuagao policial em suas 

atividades, bem como o estrito cumprimento do dever legal frente ao excesso ou 

desvio cometido pelas autoridades, embora, por vezes, atuem dentro dos limites de 

sua competencia. 
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3.2 Historico e competencia da Policia Militar 

Com fundamento no texto constitucional mencionado em linhas preteritas, 

fica evidenciado que a policia militar exerce a fungao de policia administrativa, sendo 

responsavel pelo policiamento ostensivo e preventivo, e pela manutengao da ordem 

publica nos diversos Estados da Federagao. 

As policias militares possuem suas raizes no decreto expedido pelo entao 

regente Padre Diogo Antonio Feijo. A esse respeito, Sampaio (1981, p. 51) observa 

que, "A Lei de 10 de outubro de 1831 que assim se formou, estendo as provfncias a 

instituigao dos guardas permanentes, significa o monumento basico das policias 

militares estaduais". 

Com a criagao das policias militares estas passaram a ter uma estetica 

militar assentada em preceitos de hierarquia e disciplina, com patentes, e 

graduagoes semelhantes as existentes no Exercito Nacional, excetuados os postos 

de oficiais generais, que nao existem nestas corporagoes. 

Os integrantes das policias militares sao agentes policiais e exercem 

fungoes de seguranga publica, que e diversa das realizadas pelas forgas armadas 

que em atendimento ao art. 142, da Constituigao Federal, sao responsaveis pela 

defesa da patria, seguranga nacional, e a garantia dos poderes constitucionais, e por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

Os policiais militares juntamente com os policiais civis encontram-se 

subordinados ao Governador do Estado, que e a mais alta autoridade administrativa 

na area de seguranga publica. Segundo o art. 144, § 6°, da CF: 

As policias militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares e 
reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios. 

Nao obstante os integrantes das policias militares serem agentes de 

seguranga publica, estas instituigoes por forga do disposto no art. 144, § 6.°, da CF, 

sao forgas auxiliares e reserva do Exercito. Isso significa que em caso de estado de 

emergencia ou estado de sitio, ou em decorrencia de uma guerra, os integrantes 
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destas corporagoes poderao ser requisitados pelo Exercito para exercerem fungoes 

diversas da area de seguranga publica. 

Os integrantes das forgas auxiliares possuem a condigao de militares 

estaduais, que foi definida pelo art. 42, da CF, com modificagoes introduzidas pela 

Emenda Constitucional n.° 18, de 5 de fevereiro de 1988, segundo a qual, "Os 

membros das policias militares e corpos de bombeiros militares, instituigoes 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territorios". 

A Policia Militar possui competencia ampla na preservagao da ordem publica 

que, engloba inclusive a competencia especifica dos demais orgaos policiais, no 

caso de falencia operacional deles, a exemplo de suas greves e outras causas, que 

os tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribuigoes, pois, a 

Policia Militar e a verdadeira forga publica da sociedade. 

Bem por isso, na ligao de Sampaio (1981, p. 52) as Policias Militares 

constituem os orgaos de preservagao da ordem publica para todo o universo da 

atividade policial em tema de ordem publica e, especificamente, da seguranga 

publica. O administrado que venha a sofrer uma lesao decorrente das atividades 

desenvolvidas pela policia militar ou corpo de bombeiro militar estara legitimado com 

fundamento no art. 37, § 6°, da CF, a propor uma agao de indenizagao por danos 

materiais e morais perante uma das Varas Civeis, ou perante uma das Varas da 

Fazenda Publica, para pleitear a indenizagao do dano suportado. 

Ao administrado com base na Constituigao Federal bastara demonstrar o 

nexo de causalidade existente entre o ato praticado pelos agentes policiais e o dano. 

0 Estado podera afastar sua responsabilidade desde que consiga provar, em 

decorrencia da inversao do onus da prova, a ocorrencia de uma das excludentes de 

causalidade, entre elas, a realizagao do ato com fundamento na coagao 

administrativa, ou a pratica do ato praticado pelo agente policial com base em uma 

das excludentes de ilicitude. 

No que concerne a competencia, cabe observar o que diz a lei sobre a 

competencia das Policias Militares, comegando pelo artigo 144, caput, inciso V e § 

5°, da Carta Politica federal: 
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Artigo 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservac§o da ordem publica 
e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 
6rg§os: 
[-.] 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...] 

§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao da 
ordem pOblica;...". 

Agora, no piano infraconstitucional, o Decreto-Lei federal n. 667, de 2 de 

julho de 1969, com as alteracoes efetuadas pelos Decretos-Leis federals de ns. 

1.406, de 24 de junho de 1975 e 2.010, de 12 de Janeiro de 1983, que reorganizou 

as Policias Militares, em seu artigo 3°, letra a, assegura-lhe o policiamento geral: 

Artigo 3°- Instituidas para a manutengSo da ordem publica e seguranga 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Policias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdigSes: 

a)executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
Forgas Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela 
autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 
manutengao da ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos;" 

Na sequencia, o seu Regulamento, que e o Decreto Federal n. 88.777, de 30 

de setembro de 1983, especifica os tipos de policiamento ostensivo existentes: 

Artigo 2° - Para efeito do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, ... sao 
estabelecidos os seguintes conceitos: 
[...] 
21 - Ordem Publica: conjunto de regras formais, que emanam do 
ordenamento juridico da Nagao, tendo por escopo regular as relagoes 
sociais de todos os niveis, do interesse publico, estabelecendo um clima de 
convivencia harmoniosa e pacifica, fiscalizado pelo Poder de Policia, e 
constituindo uma situagao ou condigio que conduza ao bem comum; 
[..]. 
27 - Policiamento Ostensivo: agao policial, exclusiva das Policias Militares, 
em cujo emprego o homem ou a fragao de tropa engajados sejam 
identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, 
objetivando a manutengao da ordem publica. 
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Destarte, e irrefutavel a competencia da policia militar para realizar o 

policiamento ostensivo e as acoes de carater preventive que, na maioria das vezes 

se concretizam por meio da abordagem policial, analisada nas linhas que se 

seguem. 

3.3 Abordagem Policial 

Na relagao cotidiana entre a policia e o publico, a abordagem policial e um 

dos momentos mais comuns da interface entre esses atores. Ramos e Musumeci 

(apud PINC, 2007) a definem como "situagoes peculiares de encontro entre policia e 

populagao, em principio nao relacionadas ao contexto criminal". 

Tomando por base os ensinamentos do Cap. Euller de Assis Chaves, em 

Doutrina de Policiamento Ostensivo, serao explicitadas algumas das diretrizes e 

tecnicas de abordagem policial. 

O policial militar so podera prender o cidadao em dois casos: flagrante delito 

ou mediante mandado judicial. Entretanto, em sua rotina se depara com situagoes 

que, embora nao cheguem a caracterizar crime ou contravengao, exigem a pronta e 

energica intervengao policial, sendo que tal intervengao deve ser feita no intuito de 

investigar, orientar, advertir, assistir. 

No ato de abordar, o policial militar deve moderar suas agoes nos aspectos 

eticos e legais, de modo a legitimar o seu proceder, ou seja, exercer 

conscientemente a protegao a sociedade e utilizar a agao discricionaria, justificada e 

fundamentada na agao policial. Portanto, para que a autoridade policial faga 

abordagens, com seguranga para si e para terceiros, e necessario evitar: ruas 

repletas de pessoas; logradouros publicos congestionados, locais nos quais possa 

expor a perigo pessoas inocentes, caso haja reagao armada, entre outros. Nao 

sendo possivel evitar tais situagoes, fazendo-se necessario a abordagem nos locais 

supracitados, os policiais militares deverao utilizar-se do maximo de cautela, pois, do 

contrario, podera causar serios danos, tanto para a guarnigao empenhada, como 

para as pessoas inocentes presentes no local. Tratando-se de marginals, ou 

possiveis criminosos, o policial deve ter desconfianga, malicia, sem, contudo, julgar 

os fatos antecipadamente. CHAVES (2001, p. 39). 
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Abordagem policial e a tecnica com a qual o policial militar aproxima-se de 

uma pessoa ou pessoas, a pe, montadas a cavalo ou em veiculos automotores, em 

face de indicios, ou suspeita, de que tenha sido praticado, ou esteja na iminencia de 

ser praticado algum ilicito penal, com o objetivo de investigar, orientar, advertir ou 

mesmo prender aquele que o esteja praticando ou na iminencia de pratica-lo. 

CHAVES (2001, p. 40). 

Ha distingao entre suspeito e delinquents. Aquele e uma pessoa que inspira 

cuidado ou desconfianga, de cuja verdade nao se tern certeza. Devido a 

subjetividade conceitual, e necessario considerar que algumas pessoas sao mais 

desconfiaveis que outras, nao devendo ser tratadas como delinquentes, ja este e o 

que cometeu, esta cometendo ou pretende cometer algum fato tipificado como 

crime. CHAVES (2001, p. 40). 

Em determinadas ocorrencias policiais, o policial, no caso militar, podera 

incidir em erro, se agir baseado apenas na primeira informaeao recebida, quando 

interpreta, de imediato, que determinada pessoa e delinquente, sem, contudo, estar 

sua interpretacao fundada em fatos concretos. CHAVES (2001, p. 40). 

Alguns atributos da abordagem policial sao elevados a categoria de 

principios, por se inter-relacionarem e se complementarem entre si, tais como: 

seguranga (garantia de que nao ha perigo a recear; deve o policial militar se cercar 

de cautela para eliminar riscos de uma abordagem contra a propria integridade fisica 

ou a de pessoas nao envolvidas na ocorrencia); surpresa (ato de abordar uma 

pessoa, surpreendendo-a sem possibilitar reagao ou fuga); rapidez (a surpresa da 

abordagem policial esta intimamente relacionada a rapidez com que e 

desencadeada e executada, ou seja, quanto mais rapida a agao, maior a surpresa e 

menor a possibilidade de reagao); agao vigorosa (e a agao firme, que se caracteriza 

pela postura policial, entonagao da voz e dominio da situagao, nao sendo confundida 

com violencia arbitraria e desrespeito ao cidadao, sem excessos); unidade de 

comando (deve haver um comando unico nas agoes ou operagoes policiais, de onde 

deverao emanar todo o planejamento, coordenagao, controle e avaliagao da 

ocorrencia). CHAVES (2001, p. 41). 

Em sintese, o policial militar deve proceder na seguinte ordem: observar o 

local, decidir o que, como e quando atuar, e se aproximar usando os meios 

disponiveis. 
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Durante a abordagem, apos seguir o procedimento supracitado na ordem 

logica e observando os principios inerentes a abordagem, a agao policial devera 

desenrolar-se da seguinte forma: identificar, revistar, advertir e prender o abordado 

caso haja indicios da pratica de alguma infracao penal, conduzindo-o a Delegacia de 

Policia ou libera-lo caso nao reste comprovado o cometimento de delito. CHAVES 

(2001, p. 42). 

A abordagem realizada a pe devera ser executada com atengao e bastante 

cautela, observando-se todos os movimentos dos suspeitos, uma vez que estes 

poderao sacar armas, desfazer-se de toxicos que estejam portando, isto e, continuar 

na ilegalidade sem ser incomodado por integrantes do sistema de prevengao e 

repressao da criminalidade. CHAVES (2001, p. 43). 

Na abordagem de pessoas em ambientes com grande aglomerado de 

individuos, primeiramente os policias deverao afastar ou retirar o individuo da 

multidao para, logo em seguida revista-lo, constituindo erro gravissimo a abordagem 

e revista de pessoas suspeitas no meio da multidao, pois a reagao do publico podera 

ser contraria a agao policial, podendo haver, ate mesmo, tentativa de desarmar ou 

agredir o agente policial. CHAVES (2001, p. 45). 

Na situagao mencionada acima, havendo necessidade de o policial utilizar-

se de sua arma, nao o podera fazer com seguranga, correndo risco de atingir os que 

assistem a cena, ferindo, assim, pessoas inocentes. 

Havendo necessidade de se fazer abordagem a um grupo suspeito, os 

policiais deverao manter os suspeitos afastados uns dos outros, pelo menos, 50 cm 

(cinquenta centimetres), e nao devera permitir dialogo entre os componentes do 

grupo; a revista devera ser feita individualmente; caso imprescindivel para a 

seguranga da tropa ou quando houver possibilidade de haver reagao pelo grupo, a 

guamigao em aprego devera solicitar reforgo policial. CHAVES (2001, p. 47). 

A busca pessoal e antecedida da abordagem aplicada em pessoas, podendo 

ser realizada por qualquer policial em servigo, com ou sem o respectivo mandado, a 

qualquer hora do dia ou da noite, respeitando a inviolabilidade domiciliar. CHAVES 

(2001, p . 6 3 ) 

A realizagao da busca pessoal nao podera ser de forma indiscriminada e 

aleatoria em todas as pessoas, posto que, sera contraria ao direito constitucional de 

ir e vir, tornando-se ilicita. Mas o policial que tenha experiencia, sempre que julgar 
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necessario, ou houver indicios de que uma pessoa esteja infringindo algum 

dispositivo legal, procedera a realizacao da busca. 

O Codigo de Processo Penal preve a busca pessoal ou domiciliar, nos 

artigos 240, 244 e 249, nos quais dispoem que: 

Art. 240. A busca sera domiciliar ou pessoal. 

§1° - Proeeder-se-a a busca domiciliar, quando fundadas razSes a 
autorizarem, para: 

a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificagao ou de contrafagSo e objetos 
falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munigoes, instrumentos utilizados na pratica de crime 
ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessarios a prova de infracao ou a defesa do reu; 
f) apreender cartas, abertas ou nao, destinadas ao acusado ou em seu 
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteudo possa 
ser util a elucidagao do fato; 
g) apreender pessoas vftimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicgao. 

§2° Proceder-se-a a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que 
alguem oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a 
f e letra h do paragrafo anterior. 

Art. 244. A busca pessoal independera de mandado, no caso de prisao ou 
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma 
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando 
a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 

Art. 249. A busca em mulher sera feita por outra mulher, se nao importar 
retardamento ou prejuizo da diligencia 

Os artigos supracitados sao a base legal da busca pessoal, isto e, determina 

em quais situagoes, e como, o policial podera exercer suas atividades sem tornar 

ilicito seu exercicio. 

A autoridade policial podera realizar a busca quando houver razoes ou 

suspeitas fundadas de que a pessoa esteja portando armas e objetos ilicitos. Como 

tambem, acaba com o mito de que um policial do sexo masculino nao pode realizar 

busca pessoal em uma mulher, o que na pratica e feito com exito por um policial do 

sexo feminino, por outra mulher que esteja passando no local com a devida 

instrucao de um policial sobre como deve ser feito o procedimento ou pelo proprio 



51 

policial com tecnicas que nao tornem a suspeita constrangida ou viole sua 

intimidade. 

3.4 Comentarios a Lei 4.898/65 

A Constituigao Federal do Brasil consagrou direitos e garantias individuais 

que devem ser respeitado por todos, inclusive pelos detentores do poder estatal. 

A Lei de Abuso de Autoridade regula o direito de representagao e processo 

de responsabilidade administrativa, civel e criminal. SILVA (2002, p. 359). 

O designio primordial da lei e proteger os cidadaos dos abusos praticados 

pelas autoridades publicas e seus agentes, que venham a comprometer direitos e 

garantias fundamentais, tais como: liberdade de locomogao, sigilo de 

correspondencia, inviolabilidade domiciliar, incolumidade fisica, entre outros. SILVA 

(2002, p. 359). 

A responsabilidade administrativa sera apurada por procedimento proprio 

(sindicancia ou processo), de acordo com o Estatuto ou Lei Organica a que estiver 

sujeito o funcionario que praticou o abuso. SILVA (2002, p. 359). 

Ja na esfera cfvel, a responsabilidade do agente publico sera apurada por 

agao civil indenizatoria, nos termos do Codigo de Processo Civil Brasileiro. SMANIO 

(2005, p. 32). 

Tratando-se de responsabilidade criminal, esta sera apurada conforme 

estabelece os art. 3° e 4° da lei ora em comento. SMANIO (2005, p. 32). 

Devido a vinculagao da pratica do ato a lei, so e permitido a autoridade atuar 

nos estritos limites da lei que o regula, por conseguinte o abuso de autoridade ocorre 

quando esta exorbita no exercicio de suas fungoes extrapolando os limites legais, ou 

seja, quando age fora dos limites tragados pela propria lei. SILVA (2002, p. 360). 

A previsao legal tern por finalidade a comunicagao formal de fato para 

eventual apuragao de responsabilidade administrativa, civil ou penal, dirigida a 

autoridade superior competente para a aplicagao da sangao disciplinar, com base no 

poder hierarquico, inerente a Administragao Publica; e ao Ministerio Publico, orgao 

legitimado privativamente para a instauragao da Agao Penal Publica. SMANIO 

(2005, p. 33). 
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O sujeito ativo das condutas previstas pela lei e a autoridade publica, 

considerada para os fins de aplicacao da lei, toda pessoa que exerce cargo, 

emprego ou fungao publica, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente 

ou sem remuneragao, nos termos do art. 5°. SMANIO (2005, p. 34). 

A nogao de autoridade nao esta vinculada somente a condigao de 

funcionario publico, mas tambem, ao exercicio de fungao publica, entendendo-se 

esta como qualquer atividade que visa aos fins proprios do Estado. Assim, e 

absolutamente imprescindivel que a conduta delituosa tenha sido praticada no 

exercicio da fungao publica; tratando-se, portanto, o abuso de autoridade, de crime 

proprio. SMANIO (2005, p. 34). 

Dessa forma, podem ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade: os 

serventuarios da justiga, comissarios da infancia e juventude, vereadores, guardas 

civis municipais, funcionarios de autarquias, advogados encarregados da cobranga 

da dlvida ativa do Estado, entre outros. SMANIO (2005, p. 34). 

No que diz respeito a apuragao da responsabilidade criminal, importa 

salientar, que terceiros que nao exergam fungoes publicas somente poderao ser 

responsabilizados a titulo de participagao, nos termos do art. 29 do Codigo Penal, 

uma vez que a qualidade de autoridade e elementar dos tipos penais. SMANIO 

(2005, p. 34). 

Ainda e possfvel que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade seja o 

funcionario publico que, embora nao esteja no exercicio de sua fungao, invoque a 

autoridade na qual e investido, ao realizar o ato. E o caso, por exemplo, do policial 

que, de folga, detenha ilegalmente pessoa, invocando para tal o cargo que ocupa. 

SMANIO (2005, p. 34). 

Conforme salientado por Damasio E. de Jesus (apud SMANIO 2005, p. 35) 

os crimes de abuso de autoridade exigem o dolo, nao existindo na modalidade 

culposa. 

Crime reclama um animo proprio, que e o elemento subjetivo do injusto: 
vontade de praticar as condutas sabendo o agente que este exorbitando do 
poder. Esse elemento se liga a culpabilidade e a antijuridicidade. Nao se 
trata de dolo especifico, em face de nao encontrarmos frente aquele fim 
ulterior extrinseco do fato. 
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Na mesma linha de pensamento a jurisprudencia da seu parecer, como 

encontrado na obra de SMANIO (2005, p. 35): 

Nos abusos de autoridade, o elemento subjetivo do injusto deve ser 
apreciado com muita perspicacia, merecendo punigao somente as condutas 
daqueles que, nao visando a defesa social, agem por capricho, vinganca, ou 
maldade, com o consequents proposito de praticarem perseguigoes e 
injusticas. O que se condena, em fim, e o despotismo, a tirania, o abuso, a 
arbitrariedade, como indica o nomem juris do crime, pois, se o agente age 
objetivando a defesa social, embora se enganar na interpretacao dos fatos, 
supondo que sua agao e correta e legitima, nao ha que se falar em abuso 
de autoridade, dada a inexistencia do dolo. 

Como nao existe a forma culposa para os delitos praticados, no abuso de 

autoridade, o seu elemento do tipo e o dolo, ou seja, e necessario que o agente 

saiba que sua conduta exorbita o seu poder. Sendo assim, em materia de abuso de 

autoridade e indispensavel a ocorrencia do dolo e, desta maneira, nao comete o 

crime o policial que, supondo estar agindo corretamente, executa prisao em 

flagrante, dada a inexistencia do dolo. 

3.5 A atividade policial e o abuso de autoridade. 

Os agentes policiais tern como funcao a preservagao e a manutengao da 

ordem publica, ou seja, sao responsaveis pela policia preventiva e repressiva, 

cabendo zelar pela ordem e sossego publicos e pela incolumidade fisica dos 

cidadaos, assegurando o exercicio dos direitos outorgados na Constituigao Federal. 

Os orgaos policiais no exercicio de suas atribuigoes poderao aplicar a forga 

indispensavel para que sejam restabelecidas a paz e a tranquilidade publicas, 

mesmo que para isso possam os individuos ser privados de direitos. SOUZA (2006). 

O uso da forga, no entanto, nao autoriza a pratica de abuso, excesso ou 

desvio do poder conferido, encontrando limites na lei, devendo ser exercida em 

conformidade com o que a lei estabelecer. O limite do exercicio do direito e o divisor 

de aguas entre o poder concedido e o exercido. AMARAL (2002). 
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No momento que o agente policial se afastar de suas atribuigoes 

caminhando para o desvio ou excesso, nao contribuira para a para diminuir a 

violencia, nem para acabar com a criminalidade. AMARAL (2002). 

A atividade policial, por vezes e discricionaria, podendo o policial exerce-la 

com certa liberdade, no entanto, nao podera, sob pena de incorrer em abuso ou 

excesso de poder, ultrapassar os limites legais estabelecidos. Agindo de modo 

contrario, sera submetido a processos criminais ou disciplinares para a averiguaeao 

dos fatos e a punigao pertinente ao responsavel pelos danos causados. SOUZA 

(2006). 

Mesmo que o Estado tenha responsabilidade objetiva de indenizar o 

particular compondo os danos, cabera direito de agao regressiva em desfavor de 

seus agentes, como determina a Constituigao Federal, em seu art. 37, § 6°: 

Art. 37. [...] 

§ 6° - As pessoas de direito publico e as de direito privado prestadoras de 
servicos publicos responderao pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsavel nos casos de dolo ou culpa. 

O referido artigo e claro ao tratar da responsabilidade objetiva do Estado de 

reparar os danos causados a terceiros, por seus servidores publicos. Ao Estado 

compete ressarcir o dano causado a terceiro, uma vez que e objetivamente 

responsavel pelos atos ou condutas ilegitimas de seus prepostos. 

A pratica do abuso de autoridade sujeita o infrator (autoridade policial) a 

processo criminal pela violagao de algum dos dispositivos da Lei 4.898/1965. 

E a inobservancia dos limites do poder de policia e o desvio das atribuigoes 

conferidas por lei, que conduzem os policiais militares a pratica do abuso de 

autoridade. 

Constrangimentos ha na atividade policial que sao, por vezes, necessarios 

ou justificaveis, como o e a revista pessoal ou de bagagens, no intuito de se evitar 

um mal maior, ou seja, um dano a coletividade, porem, a abordagem policial deve 

ser revestida com uma postura de respeito e educagao em relagao ao cidadao, a fim 

de que nao reste caracterizado o abuso de autoridade. 



CONSIDERACOES FINAIS 

E de simples compreensao, que o atual descaso da Administragao pela 

Seguranga Publica como interesse primario vem de encontro aos principios 

constitucionais, como a legalidade, igualdade, dignidade, entre outros. E por essa 

razao, que o Estado dotado de poderes no desempenho de suas fungoes 

constitucionais tern como escopo realizar do bem estar social atraves de certas 

prerrogativas derrogadas aos seus agentes, para que em seu nome execute os fins 

colimados para a satisfagao do interesse publico, prestando servigo de forma 

eficiente. 

Visando proporcionar uma convivencia social mais harmoniosa no intuito de 

atenuar ou mesmo evitar os conflitos, e que a Administragao Publica restringe 

direitos e liberdades individuais em favor do interesse geral. Com isso, o poder de 

policia foi criado, tornando imprescindivel a figura elementar das instituigoes 

policiais, que atraves de seus agentes atuam de forma preventiva ou ostensiva, 

utilizando, por vezes, a coergao ou forga fisica quando necessario, de acordo com 

os limites estabelecidos na lei, sem provocar violagoes ou lesoes a direito alheio, 

para que nao ocorra abuso de poder e consequentemente a reparagao do dano e a 

punig§o dos culpados. 

Diante do exposto, alcangaram-se os objetivos propostos, uma vez que a 

pesquisa desenvolveu-se numa estrutura logica, dotada de metodos bibliograficos, 

historico-evolutivo e exegetico-juridicos. 

Foi dividida em tres capitulos; no primeiro foi feita uma abordagem do 

processo historico-evolutivo do Estado, alem de comentar sobre poderes, fungoes e 

deveres do administrador publico, no intuito de demonstrar a importancia do Poder 

Estatal para a existencia uma sociedade organizada e bem estruturada, como ocorre 

na limitagao dos direitos individuais em beneficio do bem comum; e a utilizagao da 

seguranga publica como instrumento para afastar as atividades nefastas dos 

cidadaos. 

No segundo capitulo, enfocaram-se os aspectos gerais do poder de policia, 

seus atributos para que haja o exercicio regular das atividades policiais; distinguindo 

policia administrativa da judiciaria, sendo a primeira de carater preventivo e a 

segunda repressivo, refletindo-se essa distingao na aplicagao concreta do que esta 
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previsto na norma; devendo o Poder Publico adotar a proporcionalidade dos meios 

utilizados e limites para que se alcance os fins almejados, nao devendo os agentes 

policiais ir alem do permitido, pois o poder de policia justifica a agao policial, mas 

nao permite a pratica do abuso ou excesso. 

Finalmente no terceiro capitulo, destacou-se a abordagem policial e o abuso 

de poder cometido por autoridade publica no exercicio de suas atribuigoes, nas 

modalidades desvio e excesso revestido das formas comissivas ou omissivas, 

afrontando em qualquer dos casos a lei, causando lesao aos direitos dos 

administrados e como as Policias Militares tern o condao de garantir e preservar a 

ordem publica sao competentes para realizar o policiamento ostensivo e as agoes 

preventivas por meio da abordagem policial, atraves de tecnicas em situagoes 

passiveis de suspeigao ou de cometimento de ilicitos penais. 

Verificou-se que sao conferidos poderes aos agentes policiais para agirem 

de acordo com suas prerrogativas legais, mas que em alguns momentos a 

abordagem caracteriza abuso de poder, porque o policial se excedeu configurando 

abuso de autoridade de acordo com a lei 4.898/65, ou seja, a inobservancia dos 

limites do poder de policia e o desvio das atribuigoes conferidas por lei conduzem os 

policiais a pratica do abuso de autoridade. 
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ANEXOA 

TECNICAS DE ABORDAGEM POLICIAL 

Doutrina de Policiamento Ostensivo 

5. ABORDAGEM DE PESSOAS 

5.1 O R I E N T A C O E S GERAiS 

A abordagem de pessoas a pe, deve ser pracessada com atencao a 
cauteia, observando todos os movimentos do(s) suspeito(s), pois este(s) pbder= 
(ao) sacar armas, procurar desfazer-se de t6xicos, isto e, continuar n. 
iiegalidade sem ser incomodado por integrante do Sistema de Prevencao '-
Repressao da Criminalidade. 

5.2 ABORDAGEM DE PESSOAS ISOLADAS 

5.2.1 ABORDAGEM POR DCD (DUPLA COSME E DAMIAO) 

A abordagem sera realizada por dois Policiais Militares, onde o primeir; 
ira se aproximar pela frente e sera responsavel pelo contato com o abordadc 
enquanto o seu companheiro portar-se-a de forma oblfqua a retaguarda a: 
abordado. {Neste posictanamento, e importante que o PM nao fique na iinha c; 
tiro do companheiro). 

OBSERVACOES: 
Havendo um obstacuio entre os Policiais Militares e o abordad: 

aproximacao devera ser realizada em forma de "V", ficando o abordado entre : 
obstacuio e os Policiais. 

A arma devera estar em punho, voitada para cima e com o dedo f c r ; 
do gatitho. 

Policia Militar da Parafba 
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5 . 2 , 2 A B O R D A G E M P O R 0 3 (TRES) PMs (SEM ANTEPARO) 

Os PMs, em numero de tres, ocuparao os vertices do triSngulo, de 
modo que nenhum fique na iinha de tiro dos companheiros, com o abordado no 
centre, conforme esquema abaixo: 

J 
U 

OBSERVANCES: 
a) Os Policiais Militares deverao se postar de forma que nao fiquem na 

linha de tiro do companheiro; 
b) Este processo de abordagem, reduz 3 possibilidade de fuga e propicia 

completa seguranca aos Policiais Militares; 
c) A arma devera estar em punho, voltada para cima e com o dedo fora 

do guarda-mato; 
d) Caso o local nao permita aproximacao desta forma, havendo 

obstacuio, devera o abordado ficar entre os Policiais Militares, conforme 
iiustracao; 
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IMPORTANTE: 
Nao esquecer os principios e as fases da abordagem. 
Nao confundir acao vigorosa com arbitrariedade. 
Nao menosprezar o potencial de reacao do abordado, princtpalmente se 

for marginal conhecido. 
Ser sereno e equilibrado em suas agoes policiais. 
Redobrar os cuidados em abordar em local movimentado. 
Jamais atire pelas costas do marginal. 
Persiga-o sem fazer uso de arma de logo. . 
Sempre que possi'vei, peca cobcrtura. 

S _ L A B O R D A G E M D E PESSOAS N A M U L H D A Q 

A primeira providencia sera afastar ou retirar o indivfduo do meio c; 
multidao para, em seguida, revista-lo, 

Constitui erro muito grande a abordagem e a revista de pessoa susps: 
no meio da multidao, eis que a reacao do publico podera ser contraria s: 
Policial Militar, podendo ocorrer tentative de desarma-lo e agredi-lo. Alem diss: 
se o Policial Militar precisar usar a arma, nao podera faze-So com seguranca 
correndo o risco de atingir os que assistem a cena, ferindo pessoas inocentes 

5.3.1 ABORDAGEM D E PESSOAS EM GRUPO 

A abordagem a grupo de suspeitos e mais complexa e exige sempre ; 
emprego de maior numero de policiais. Nesta situacao, os policiais miiita-;: 
deverao tomar algum as precaucoes. depandendo do processo empregado. r. 
e: 

J r 
ABoKtode! 

a) Patrulha a pe 

Ao fazer a aproximacao do grupo susoeito, agir com o m a x i m 
cauteta; 
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8,2 .2 BUSCA PESSOAL MBVUOOSA 

E a busca pessoal realizada em suspeitos, principal rnente naaueles em 
que ha presuncao de resistencis. 

1} Objetivo 

Destina-se a procure de armas ou outros objetos considerados como 
provas de delitos. 

2} Gtasstfeacao 

a) Em pessoa iso'ada 

Tecreca aHlzada 
Revistador devera manter o controle do revistado com o olhar, 

ofassrvsndo qualquer reacao. 
0 revistado ficara em posicao incomoda, cansativa e em 

desequffibrio, quando houver superficie vertical entre ele e os Policiais Militares. 
Nao havendo, sera cotocado na posicao de joeiho ou deitado; 

O revistado ficara ap'oiado na superficie vertical, com as maos 
afastadas e os dedos abertos, com os pes paraieios e mais afastados possfveis. 
da superficie de apoio; 

0 revistador eoiocara seu pe direito (ou esquerdo) em frente ao 
pe esquerdo (ou direito) do suspeito e mantera os dois tornozelos unidos, o que 
facilitate a imobilizacao devido a uma possive! reacao; 

Na tfoca de lado, o revistador nunca deve passer pela iinha de 
tiro do companheiro, deve passar por tras; 

A revista sera executada pelas costas do revistado, sempre com 
um Policial Militar dando cobertura; 
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^ ^ O g t g w / ^ ^ i ^ o f f c / a m e n f Q Ostensivo 
Seqi iencia ela busca 
Tirar o chapeu do revistado, examinado-o e colocc:^ 

chao; 
Revistar o cabeio, boca, maos e braces; 
Apalpar ao longo das cost as, dos ombros ate a cintura, s. : 

apos, as axiias; 
Verificar o peito e examinar a regiao pubiana; 
Qbservar a regiao dos quadris, em todos os iados, dando „ 

maior atencao; 
Apaipar ao longo das pernas, verificando meias e sapatos; 
Apalpar o vestuario do revistado, observando colarirr: 

gravatas. dobras do vestuario e lapelas. 

IMPORTANTE: 
Ao localizer uma arms de qualquer natureza, deve coloca-la no c~ 

proximo ao Policial da cobertura, e intensificar as buscas. 

b) Em grupo de pessoas 

Tecnica utilizada 
Os revistados serao obrigados a se postarem afastados u r 

outro, de forma a nao poderem se tocar; 
Nao permitir que os mesmos se comuniquem; 
Devera haver, no mfnirrto, 02 (dois) Policiais Militares tie." 

cobertura, a medida que o numero de pessoas aumenta o grupo revis:; 
deve-se aumentar o numero de Policiais Militares de cobertura." 

Para a execucao da busca, podemos utiiizar dois processes 
Aiternancia de posicoes 
Os revistados serao colocados em uma linha; 
0 revistador se coloca em uma das extremidades do grup: 
Tao logo seja realizada a busca no revistado, deve ele co le ; ; 

na outra extremidade, e assim por diante, ate o ultimo a ser revistado. 

Desiocamento individual do suspeito 
0 revistador se desloca em uma determinaaa po«ieco -

do grupo de suspeito {1,5 metros aproximadamenteS; 
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Doutnria de Policiamento Ostensivo 
U'n a um dos revistados deslocados: 
0 revistador tera urn Policial Militar de cobertura consigo, 

enquanto os dernais policiais Militares ficarao controiando o grupo; 
A medida que forem revistados, serao identifccados; 
Os indivfduos ja revistados e identificados sao colocados 

afastados dos dernais, de modo a nao oferecerem risco durante a operacao. 

; ; / V ^ >r 

Manter um Policial Militar fazendo a seguranga a retaguarda dos 
Policiais Militares envoMdos na busca, 

8 ,2 .3 BUSCA PESSOAL COMPLEX A 

1) Objetivos 
E utilized a quando existe real suspeita de que o indivfduo esteja 

portando arrnas de pequeno volume sim objetos que constituirao provas de 
deiito, e tambem quando do encarceramento de presos. 

Tecnica utifaada 

R<-Ji c ' e 1 'v. f_ ' ad 

n<. if " CL ro J " i r , >t - ' f t a <_ d w for-5 t " u < met i 
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